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MAIS UMAVEZ 
(Fiavio Venturini I Renato Russo) 

Mas e claro que o sol 
Vai voltar amanha 
Mais uma vez, eu sei 

Escuridao ja vi pior 
De endoidecer gente sa 
Espera que o sol ja vern 

Tern gente que esta do mesmo lado que voce 
Mas deveria estar do lado de Ia 
Tern gente que machuca os outros 
Tern gente que nao sabe amar 
Tern gente enganando a gente 
Veja nossa vida como esta 
Mas eu sei que urn dia a gente aprende 

Se voce quiser alguem em quem confiar 
Confie em si mesmo 
Quem acredita sempre alcan98 

Mas e clara que o sol 
Vai voltar amanha 
Mais uma vez, eu sei 

Escuridao ja vi pior 
De endoidecer gente sa 
Espera que o sol ja vern 

Nunca deixe que lhe digam 
Que nao vale a pena 
Acreditar no sonho que se tern 
Ou que seus pianos nunca vao dar certo 
Ou que voce nunca vai ser alguem 
Tern gente que machuca os outros 
Tern gente que nao sabe amar 
Mas eu sei que urn dia a gente aprende 

Se voce quiser alguem em quem confiar 
Confie em si mesmo 
Quem acredita sempre alcan98 
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Familia de cidades: a atividade textil em Americana e entomo 

RESUMO 

Dissertayao de Mestrado 
Ana Maria Vieira Cardoso 

0 presente estudo buscou compreender a atua<;ao de forc;:as externas sobre o 

processo de forma<;ao e organiza<;ao atual da famflia de cidades texteis formada 

por Americana, Nova Odessa, Santa Barbara d'Oeste e Suman§, localizadas no 

Estado de Sao Paulo. 0 conceito de famflia de cidades relaciona-se a implanta<;ao 

de novas infra-estruturas em areas urbanas, como resposta as exigencias do 

mercado para uma produ<;Bo moderna. Sugerimos a importancia da industria textil 

no contexte geral da industrializa<;ao brasileira ate os dias atuais, e procuramos 

mostrar as altera96es ocorridas em sua distribui<;ao espacial pelo territ6rio 

brasileiro, no periodo de 1960 a 2000. Diversos segmentos compoem o setor textil 

(produ<;ao de fibras e filamentos, fia<;ao, tecelagem plana, malharia e 

acabamento/beneficiamento) e, recentemente no Brasil, observamos urn processo 

de concentra<;ao produtiva e especializa<;ao nesses segmentos. Abordamos a 

atua<;ao de empresas pertencentes a grandes grupos multinacionais na produ<;ao 

textil brasileira, assim como a reorganiza<;ao produtiva desses grupos em nfvel 

mundial, especialmente na produ<;ao de fibras e filamentos texteis de origem 

quimica. Tambem enfocamos a agroindustria algodoeira, com a atua<;ao de 

grandes grupos, e o segmento integrado de fia<;Bo/tecelagem, com a lideranc;:a de 

grandes grupos nacionais texteis. Especificamente em rela<;ao a mencionada 

familia de cidades, sugerimos a importancia da atividade textil na dinamiza<;ao 

econ6mica dos dois circuitos da economia urbana. No decorrer da pesquisa, 

observamos a continuidade, a diversifica<;ao, bern como a intensifica<;ao da 

atua<;ao de forc;:as externas sobre essa familia de cidades texteis. 

Palavras-chave: familia de cidades; industria textil; distribui<;ao espacial da 

industria textil; segmentos do setor textil. 
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Family of cities: the textile activity in Americana and vicinity 

ABSTRACT 

Disserta~rao de Mestrado 
Ana Maria Vieira Cardoso 

The present study searched to comprehend the external forces actuation on the 

process of formation and actual organization of the family of the textile cities 

composed by Americana, Nova Odessa, Santa Barbara d'Oeste and Suman~, 

situated in the State of Sao Paulo. The concept of family of cities concerns to the 

implantation of new substructure in urban areas, as a response to the mercantile 

exigencies for a modern production. We suggested the importance of the textile 

industry in the general context of the brazilian industrialization up to the present 

days, and aimed to show the alterations occurred in its spacial distribution through 

the brazilian territory, from 1960 to 2000. Different segments compose the textile 

sector (production of fibers and filaments, wiring, plain texture, hosiery and 

finishing/refining) and, recently in Brazil, we can observe a process of 

concentration of production and specialization in these segments. We also set to 

discussion the influence of companies which belong to big international groups on 

the brazilian textile production, as well as the worldwide productive reorganization 

of these groups, in special in the production of textile fibers and filaments of 

chemical origin. We focussed as well the cotton agricultural industry, with the 

action of big groups, and the integrated segment of wiring/weaving, with the 

leadership of big national textile groups. Specifically related to the mentioned 

family of cities, we suggested the importance of textile activity on the economic 

dynamism of both circuits of the urban economy. During the study, we observed 

the continuity, the diversification as well as the intensification of external forces 

actuation on these family of textile cities. 

Key-words: family of cities; textile industry; spacial distribution of the textile 

industry; segments of the textile sector. 
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INTRODUCAO 

A industria textil e considerada uma das mais antigas atividades industriais 

realizadas pelas sociedades humanas. No perfodo atual, observa-se um elevado grau 

de evolugao tecnol6gica na realiza<;ao das atividades econ6micas, inclusive com a 

organiza<;ao de novas atividades, como a tecnologia da informa<;ao. Essa evolu<;ao 

atingiu tambem a industria textil que, no entanto, manteve sua importancia sob diversos 

aspectos, como quantidades produzidas e comercializadas mundialmente, 

possibilidades para investimento de capital, capacidade de geragao de postos de 

trabalho, entre outros. 

Neste sentido, no capitulo 1 procuramos mostrar a importancia da industria textil 

no contexte geral da industrializa<;ao brasileira ate a II Guerra Mundial. Essa atividade 

industrial, tendo o algodao como materia-prima, apresentou o primeiro perfodo de 

expansao no Brasil entre os anos de 1866 e 1885. Na decada de 1920, ja era a mais 

importante atividade industrial do pafs, com 354 fabricas instaladas. Na sequencia, 

abordamos a atividade textil no contexte do chamado perfodo tecnico-cientffico

informacional, denomina<;ao dada ao perfodo p6s-guerra ate os dias atuais. A partir de 

dados coletados no Censo Industrial e na Pesquisa Industrial Anual (PIA), ambos 

realizados pelo Institute Brasileiro de Geografia e Estatfstica (IBGE), sobre o numero de 

estabelecimentos texteis existentes em cada municipio brasileiro, nos anos de 1960, 

1970, 1980, 1985, 1996 e 2000, elaboramos tabelas e mapas, mostrando as alteragoes 

ocorridas na espacializa<;ao da atividade textil durante esse perfodo no pals. 

0 conceito de industria textil, utilizado no presente estudo, engloba uma 

sequencia de complexes e diversificados processes industriais interligados entre si, 

realizados pelas empresas produtoras de fibras e filamentos, fiagoes, tecelagens 

planas, malharias e empresas de acabamento/beneficiamento, para a obten<;ao do 

produto final. No capitulo 2, apresentamos cada um desses segmentos do setor textil e, 

a partir de um levantamento feito junto ao banco de dados do Institute de Estudos e 

Marketing Industrial (IEMI), referente ao perfodo de 1991 a 2001 no Brasil, procuramos 

evidenciar a ocorrencia de um processo de concentra<;ao produtiva. Apresentamos o 
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conceito de circuito espacial produtivo e abordamos a atuagao de empresas 

pertencentes a grandes grupos multinacionais na produgao textil brasileira, assim como 

a reorganizagao produtiva desses grupos em nfvel mundial, especialmente na produ9ao 

de fibras e filamentos texteis de origem qufmica. Enfocamos tambem a agroindustria 

algodoeira, com a atuagao de grandes grupos, bem como o segmento de 

fiagao/tecelagem, com a lideranya de grandes grupos nacionais texteis, cuja produgao 

destina-se principalmente ao mercado externo. 

Finalmente, no capitulo 3, apos uma discussao sabre o conceito de polo de 

crescimento, apresentamos o processo de formagao da familia de cidades baseada na 

atividade textil composta pelos municfpios de Americana, Nova Odessa, Santa Barbara 

d'Oeste e Sumare, localizados no Estado de Sao Paulo. 0 conceito de familia de 

cidades esta relacionado a implantagao de novas infra-estruturas em areas urbanas, 

como resposta as exigencias do mercado para uma produgao moderna. Ao Iongo deste 

capitulo, buscamos destacar os fatores responsaveis pelas caracteristicas atuais da 

produgao textil realizada nessa familia de cidades, bem como a importancia dessa 

atividade para a economia desses municipios, avaliando sua participagao na 

composigao do Valor Adicionado Fiscal (VAF) e na arrecadagao de tributes federais. 

Sob o enfoque atual, abordamos a implantagao do Polo Tecnologico da Industria Textil 

e de Confecy5es, formado pelos citados municipios, juntamente com Hortolandia, e as 

perspectivas decorrentes do fim do periodo de vigencia do Acordo Textii-Vestuario. 

Dentro desse contexte, nosso objetivo e compreender a atuagao de foryas 

externas sabre o processo de formagao e organizagao atual dessa familia de cidades 

texteis. 

No decorrer da pesquisa, observamos a continuidade, a diversifica9ao, bem 

como a intensificagao da atuagao dessas foryas externas sabre essa familia de 

cidades, principalmente no periodo tecnico-cientifico-informacional. Dessa forma, ao 

Iongo do presente trabalho e, especialmente nas considerayCies finais, buscaremos 

expor essas constata96es. 
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CAPITULO 1 

A ATIVIDADE TEXTIL E SUA ESPACIALIZA<;AO NO BRASIL 
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1.1 A INDUSTRIA TEXTIL NO CONTEXTO DA INDUSTRIALIZA<;AO 

BRASILEIRA 

Buscando destacar a evolugao da atividade textil no contexto do processo de 

implantagao das rela9oes capitalistas de produgao no Brasil, faremos uma analise da 

economia cafeeira e da cultura algodoeira desenvolvidas no Estado de Sao Paulo. 

Ambas tiveram decisiva participagao no citado processo: foi com o desenvolvimento do 

"complexo capitalists cafeeiro" 1
, a partir da decada de 1870, que o capitalismo 

comercial se organizou em Sao Paulo, estabelecendo as bases para a organizagao do 

capitalismo industrial, e a cultura do algodao, como atividade complementar no 

complexo, num primeiro momento, foi responsavel pela oferta de materia-prima, 

impulsionando a atividade textil. 

As primeiras fabricas de produtos texteis, cuja materia-prima era o algodao, 

foram instaladas na provincia de Sao Paulo. A primeira delas, construfda em 1780 pela 

Real Junta do Comercio, funcionou ate a decada de 1820. Posteriormente, em 1851 foi 

instalada uma fiagao e tecelagem de algodao em Sorocaba (SP); mais tarde suas 

atividades foram encerradas, conforme indica Wilson Suzigan (2000) em sua obra 

"Industria brasileira: origem e desenvolvimento". No Nordeste, a instalagao das 

primeiras fabricas ocorreu na decada de 1830, em Salvador, na Bahia.2 Em 1844, a 

implantagao da tarifa Alves Branco, que estabeleceu a cobranya de taxas de 30% para 

a maioria dos produtos manufaturados estrangeiros, inclusive tecidos de algodao e, 

posteriormente, em 1846 e 1847, a suspensao das taxas alfandegarias cobradas sobre 

a importagao de maquinas e materias-primas, incentivaram a instalagao de novas 

fiay5es e tecelagens de algodao. Esse ramo da atividade industrial apresentou urn 

rapido perfodo de expansao entre os anos de 1866 e 1885. 0 autor Stanley J. Stein 

(1979), em sua obra "Origens e evolugao da industria textil no Brasil, 1850-1950", indica 

a existencia de nove fabricas de produtos texteis de algodao no Brasil em 1866, com 

1 Este concerto e apresentado por Wilson Cano (1998b) em sua obra Raizes da Concentraqao Industrial em Sao 
Paulo. 
2 Conforme dados dlsponiveis e apresentados por Wilson Suzigan (2000) no Apendice 3 - Fabricas de tecidos de 
algodao estabelecldas no Brasil antes de 1905, de sua obra Industria brasiieira: origem e desenvolvimento (Nova 
edi9ao). 
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produyao aproximada de quatro mil hoes de metros de tecidos. Em 1885, o autor aponta 

a existencia de quarenta e oito fabricas, produzindo mais de vinte milhoes de metros. 

Neste periodo, o numero de teares instalados cresceu cinco vezes e o numero de 

trabalhadores passou de 795 para 3.1723
. A produyao de artigos a partir de outros tipos 

de fibras texteis no Brasil teve inicio no final do seculo XIX, com a fabricayao de 

produtos de juta (principalmente sacaria), artigos de Ia, artigos de seda (nas decadas 

de 1920 e 1930) e produtos de raiom a partir do final da decada de 1920 (SUZIGAN, 

2000). 

A primeira area de destacada importancia na produyao textil algodoeira no Brasil 

foi a Bahia, posiyao ocupada entre 1844 e final da decada de 1860, onde em 1866 

estavam instaladas cinco das nove fabricas entao existentes. Diversos fatores explicam 

essa situayao: abundancia de materia-prima, possibilidade de aproveitamento das 

fontes de energia hidraulica, existencia de mercado consumidor, disponibilidade de 

capital, tanto nacional como estrangeiro, existencia de um sistema portuario e fluvial 

eficiente, que facilitava o transporte das maquinas, entre outros. Entretanto, ja em 1885, 

das quarenta e oito fabricas texteis instaladas no pais, trinta e tres Jocalizavam-se no 

Rio de Janeiro, Sao Paulo e Minas Gerais, demonstrando a evoluyao da importancia 

politica e economica do Centro-Sui ap6s 1850, situayao diretamente relacionada com o 

sucesso da cafeicultura ai implantada (STEIN, 1979). 

No final do seculo XIX, o Brasil era um pais predominantemente rural, com a 

presenl(a de economias regionais exportadoras isoladas, tais como a borracha na 

Amazonia e o ac;:ucar e o algodao no Nordeste, que praticamente nao realizavam 

intercambios comerciais entre si. Nesse contexte, destacava-se a economia cafeeira, 

especialmente aquela implantada em Sao Paulo. 

Milton Santos e Marfa Laura Silveira (2001 ), em sua obra "0 Brasil: Territ6rio e 

sociedade no inicio do seculo XXI", retomando classicos da Geografia, como Pierre 

Deffontaines, referem-se ao territ6rio brasileiro, neste perfodo, como um arquipelago, 

devido a existencia de um conjunto de manchas no territ6rio, onde a produyao 

mecanizada era direcionada para o mercado extemo. A falta de meios de transporte 

3 Conforme dados apresentados no Anexo A 
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eficientes atraves do territ6rio contribufa para essa situayao, inexistindo, portanto, uma 

integrayao nacional. Neste perfodo, ainda nao havia se estruturado uma rede urbana 

em ambito nacional, pois o crescimento das cidades ocorria de forma muito desigual e 

sua importancia dependia das rela96es com o estrangeiro. 

Segundo Wilson Cano (1998b), o conceito de "complexo economico" refere-se a 

um conjunto de atividades economicas principais, a atuayao de cada uma delas no 

processo de crescimento economico e ainda aos inter-relacionamentos existentes entre 

as mesmas, permitindo a integrayao economica do conjunto, possibilitando um 

processo dinamico de acumulayao ao proprio sistema, baseado em relar;:oes 

capitalistas de produyao. 

Devido a proibiyao em 1851 do tn3fico de escravos para o Brasil, o pre9o da 

mao-de-obra escrava tornou-se extremamente elevado. A alternative encontrada foi a 

transiyao para o trabalho assalariado, com a entrada dos imigrantes europeus. A 

implantayao do regime de trabalho livre, caracteristica primordial da relayao capitalista 

de produyao, trouxe varias vantagens para o complexo cafeeiro, entre elas: a queda 

nos custos da produyao de cafe, pois nao era mais necessaria o investimento de 

grandes quantidades de capital na aquisiyao dos escravos; o crescimento da 

produtividade; a diversificayao agricola do complexo, devido a permissao para que os 

colones realizassem cultivos alimentares em partes da propriedade cafeeira; a fixa9ao 

por contrato de um salario anual para os colones, contribuindo para a formayao de um 

mercado consumidor; e a ampliayao da disponibilidade de mao-de-obra para a 

expansao urbane-industrial, pois parte dos imigrantes se fixavam nas cidades e nas 

epocas de crise do cafe, muitos trabalhadores deixavam o campo e se dirigiam para as 

cidades. 

Rui H. P. L de Albuquerque (1983), em seu estudo "Capital comercial, industria 

textil e produyao agricola: as rela96es de produyao na cotonicultura paulista, 1920-

1950" aponta, para o perfodo de 1860 a 1875, a ocorrencia de um surto de algodao 

herbaceo, de maior produtividade que a variedade arb6rea ate entao predominante, e a 

presen9a de um esbo9o de industria textil em Sao Paulo, resultants dos estfmulos do 

capital cafeeiro em direyao a urbanizayao e industrializayao. A regiao de Sorocaba (SP) 
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foi o centro da expansao da cultura de algodao, feita de forma intercalar4 , que se 

espalhou por extensas areas do interior paulista, atingindo as divisas de Minas Gerais e 

do Parana. Segundo Stanley J. Stein (1979), houve um incentive externo para esse 

surto, representado pela diminui98o das exportac;:oes norte-americanas de algodao 

devido a ocorrencia da Guerra Civil naquele pais. Ap6s 1865, com o final do conflito, as 

exportac;:Oes foram retomadas e as vendas de algodao brasileiro no mercado externo 

cairam, ocasionando a disponibilidade de materia-prima a baixo custo no mercado 

interne brasileiro, o que estimulou a instala98o de fabricas texteis em Sao Paulo e no 

Rio de Janeiro. 

Quando a cafeicultura se expandiu pelo interior paulista a partir da decada de 

1870, encontrou condic;:oes naturais muito favoraveis de clima, topografia e fertilidade 

do solo, alem da disponibilidade de terras desocupadas. A alta produtividade alcanc;:ada 

possibilitava o crescimento dos Iueras e exigia a ocupa98o de mais terras com novas 

plantac;:Oes, que se distanciavam cada vez mais do porto de exporta98o, localizado em 

Santos (SP), ocasionando o encarecimento do transporte. Essa questao foi resolvida 

com a implanta98o das ferrovias, em sua maier parte, possibilitada por investimentos de 

capitais dos fazendeiros de cafe, os quais conseguiram mais uma fonte de renda, pois a 

lucratividade desse meio de transports era relativamente alta. Surgiu, assim, uma outra 

forma de investimento do capital gerado pela cafeicultura. E ainda, segundo Stanley J. 

Stein (1979), a implanta98o das ferrovias, fazendo a ligac;:ao entre Rio de Janeiro, Sao 

Paulo e Minas Gerais, foi um importante fator para o destaque alcanc;:ado pelo Centro

Sui na produ98o textil algodoeira. 

A implanta98o das ferrovias, segundo Milton Santos e Maria Laura Silveira, esta 

ligada a um processo de mecaniza98o do territ6rio: [ ... ] ·As tecnicas da maquina 

circunscritas a produ9iio sucedem as tecnicas da maquina incluidas no territ6rio" 

(SANTOS; SILVEIRA, 2001, p. 35). Acrescentam que a instala9iio das primeiras 

fabricas no pais, contudo, nem sempre ocorreu em areas urbanas. As atividades texteis 

sao um exemplo, pois a produ98o de fios pelas fiac;:oes dependia de materias-primas 

agricolas, principalmente o algodao. Alem disso, a hidreletricidade, uma das fontes de 

energia utilizada, era obtida fora das areas urbanas. 

4 Misturada, entremeada. 
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A citada disponibilidade de terras no interior paulista permitiu que as 

propriedades com solos desgastados pela cafeicultura pudessem ser vendidas por 

valores menores a ex-colones. Dessa forma, passaram a existir condigoes para uma 

diversificagao agricola, com a criagao de uma agricultura mercantil, necessaria para 

suprir a demanda por alimentos e materias-primas originada com a urbanizagao, e para 

uma maier circulac;iio de capital no complexo. 

A ampliagao da produgao cafeeira estimulou o surgimento de muitas atividades 

urbanas a ela vinculadas: comercio atacadista, de importagao e exportagao, bancos, 

escrit6rios e demais. Por sua vez, essas ultimas tambem estimularam o surgimento de 

outras, tipicamente urbanas: comercio varejista, transporte, construgao civil, sistema de 

comunicagao, etc com uma crescente interdepend€mcia entre todas elas. Dessa forma, 

havia uma diversidade de possibilidades para a aplicagao do capital cafeeiro, tanto nas 

epocas favoraveis quanta nos perfodos de Crise da cafeicultura. 

Em relagao a atuagao do setor publico, o Govemo Federal facilitou e subsidiou5 

parte da imigragao para Sao Paulo, concedeu financiamentos, se responsabilizou por 

emprestimos no exterior e ainda investiu no setor ferroviario. Por sua vez, o govemo 

paulista se responsabilizou pelas mais importantes obrigag5es financeiras e 

administrativas da imigragao, implantou os nucleos coloniais, atuou na distribuigao das 

terras devolutas, na polftica de valorizagao do cafe e ainda na organizagao do sistema 

ferroviario. E necessaria destacar que os impastos resultantes da exportagao cafeeira 

eram apropriados por Sao Paulo, constituindo-se numa importante fonte de recursos. 

Segundo Wilson Cano (1998b), tanto direta como indiretamente, foi o capital 

cafeeiro o responsavel pelo infcio do processo de expansao industrial observada no 

Estado de Sao Paulo, atraves dos investimentos realizados por cafeicultores, 

comerciantes, bancos, imigrantes, importadores e outros elementos integrantes do 

complexo cafeeiro, beneficiados por condig5es favoraveis de acumulagao capitalista. 

0 mesmo autor indica que a atividade industrial realizada em Sao Paulo ate 1880 

era muito reduzida, e que a organizagao do capital industrial ocorre entre 1881 e 1894, 

perfodo em que se verificou uma convergencia de fatores favoraveis na cafeicultura: 

5 Do verbo subsidiar: dar subsidio, ajudar, auxiliar. 
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altos Iueras, amplo credito, prec;os internes do cafe superiores a desvalorizagao cambial 

e aumento menor no custo da mao-de-obra. 

Um dos desafios a serem enfrentados pela nascente industria textil nacional era 

a conquista de mercados ate entao abastecidos pelas importac;oes. Ate a decada de 

1880, as fabricas dedicavam-se a produzir tecidos grosseiros de algodao. A iniciativa de 

melhorar a qualidade da produgao textil - estimulada pela competigao entre fabricas 

nacionais e pela entrada de tecidos importados - coube a algumas fabricas que, a partir 

de 1885 passaram a melhorar sua produgao, elaborando tecidos de qualidade media 

(STEIN, 1979). 

Outro !ado desse desafio referia-se a aceitac;ao do produto nacional por parte 

dos comerciantes de tecidos, o que foi conseguido gradativamente nas decadas de 

1880 e 1890, pela substituic;ao das casas importadoras inglesas por casas portuguesas 

e brasileiras. 0 envolvimento dos portugueses no ramo textil nacional ampliou-se com 

investimentos na produgao textil propriamente dita e na expansao da rede de 

distribuigao dos produtos. Ate a decada de 1880, os produtos dos centres texteis 

pioneiros destinavam-se aos mercados regionais. lsso podia ser observado na Bahia, 

em Sao Paulo, no Rio de Janeiro e outros centres, com raras excec;oes. Essa situagao 

foi alterada na decada de 1890, especialmente no Rio de Janeiro, devido a nascente 

competigao entre as pr6prias fabricas nacionais ai localizadas e a importagao de 

tecidos estrangeiros, o que obrigou os industriais locais a buscar alternativas para 

conquistar mercados em outras regioes do Brasil. lsso foi alcangado com a inclusao de 

experientes comerciantes originarios de tradicionais firmas atacadistas de tecidos, 

principalmente portugueses, nos quadros administrativos das industrias texteis, 

concretizando uma ligagao entre os produtores e os grandes distribuidores. 

A reivindicagao de protegao tarifaria aos produtos texteis nacionais foi outra 

forma encontrada pelos industriais do ramo para ampliar seu mercado. No final do 

Governo Imperial, a legislagao tarifaria apresentava nftidas caracteristicas 

protecionistas, atraves do estabelecimento de tarifas aduaneiras elevadas sobre os 

tecidos importados. 
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Em 1892, os industriais brasileiros organizaram-se numa campanha junto ao 

Estado pelo auxflio a industria, especialmente em rela~o a falta de credito, na qual 

tiveram papel destacado os industriais texteis. Os resultados da campanha foram 

positivos e com o apoio conseguido, alem da continuidade da politica tarifaria 

protecionista, a industria textil algodoeira nacional conheceria uma fase de expansao 

nas tres decadas seguintes. 

Segundo Stanley J. Stein (1979), nos anos da I Guerra Mundial (1914-1919), 

tanto as exportac;Oes como as importac;:oes brasileiras sofreram uma forte redu~o. 

Ap6s o final do conflito, e comprovando a expansao da produ~o textil, 75 a 85% do 

mercado nacional de tecidos de algodao era abastecido por industrias nacionais, que 

produziam um maior volume de tecidos de qualidade media, ocorrendo nessa epoca as 

primeiras exportac;Oes de tecidos para a Argentina e Uruguai. Em 1905, existiam no 

pais 11 0 fabricas de tecidos de algodao, numero que se elevou para 242 no ano de 

1921, empregando 108.960 operarios, quase triplicando a quanti dade de mao-de-obra 

empregada em 1905.6 Um fato que merece destaque nesse perfodo, e o aumento maior 

da taxa de crescimento da industria textil algodoeira de Sao Paulo quando comparada 

aos Estados vizinhos, alem da perda da lideranc;:a do centro textil da Bahia para o 

Centro-Sui. 

A ocorrencia de outro surto algodoeiro, apontado por Rui H. P. L. de 

Albuquerque, pode ser considerado como um fator para o referido aumento maior da 

taxa de crescimento da industria textil algodoeira paulista: 

Em sfntese, mesmo levando em conta a infidelidade dos dados da epoca, 

pode-se afirmar que o algodiio paulista representou urn componente 

ponderavel de sua economia agricola durante o decenio de 1916 a 1926, qui~ 

transformando o Estado no maior produtor brasileiro da malvacea durante dez 

anos consecutivos [ .. .]" 

Segundo o mesmo autor, a convergencia de fatores favoraveis permitiu que a 

industria textil algodoeira se destacasse no Estado de Sao Paulo e esta, por sua vez, se 

6 Conforrne dados apresentados no Anexo A. 
7 ALBUQUERQUE, Rui Henrique P. L. de. Capital comercia/, industria texfif e produqao agricola: as refagoes de 
produgao na cotonicultura pauhsta, 1920-1950. Sao Paulo: Hucitec; Brasilia: Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Cientifico e Tecnol6gico, 1983. (Sene Teses e Pesquisas- Economia e Planejamento) p. 117. 
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destacasse no Brasil a partir dos primeiros anos do seculo XX. Em 1905, as fabricas 

texteis paulistas empregavam seis mil e trezentos operarios, ocupando o segundo Iugar 

no emprego de mao-de-obra textil, colocagao que sera alterada em 1915, quando 

passara a ocupar o primeiro Iugar, com dezoito mil e trezentos empregados, chegando 

em 1921 a empregar vinte e cinco mil operarios. Em 1915, um quinto das fabricas 

texteis brasileiras Jocalizam-se no Estado de Sao Paulo, possuindo porte media acima 

da media nacional e um quarto dos fuses e teares instalados. 

Em 1919/20, o prec;:o externo do cafe elevou-se fortemente, ampliando a 

capacidade de importac;:ao e estimulando o investimento de capital na atividade 

industrial. Durante a decada de 1920, os investimentos na atividade industrial em Sao 

Paulo foram maiores do que no restante do pals, permitindo um maier grau de 

modernizac;:ao industrial. Houve tambem um crescimento maier das exportac;:oes e da 

produgao industrial em Sao Paulo em comparac;:ao com outras areas do pals (CANO, 

1998b). 

Conjuntamente a essa evoluc;:ao da atividade industrial, o processo de 

urbanizac;:ao tambem avanc;:a pelo territ6rio nacional, com a formac;:ao de uma rede de 

cidades, sendo que aquelas de destaque na produc;:8o economica passam a exercer um 

comando sabre o espac;:o regional, auxiliadas pela instalac;:8o das ferrovias (SANTOS; 

SILVEIRA, 2001). 

A industria textil de algodao, entao a mais importante do pafs, continuava sua 

expansao e em 1927 contava com 354 fabricas instaladas8 A partir dessa epoca, um 

numero maier de fabricas passaram a melhorar sua produc;:8o, produzindo inclusive 

tecidos de qualidade superior. Essa diversificac;:ao produtiva permitiu que os 

empresarios texteis, destacadamente os paulistas, se lanc;:assem, em 1928, numa 

campanha contra o dumping9 de tecidos de algodao ingleses, especialmente de 

qualidade media e superior. 0 alva da campanha era a inadequada estrutura tarifaria, 

que teve as clausulas do algodao alteradas em janeiro de 1929, resultando numa 

grande reduc;:8o das importac;:oes de tecidos de algodao (STEIN, 1979). 

8 Conforme dados apresentados no Anexo A. 
9 Pratica comercial que consiste em vender uma mercadoria por pr"9'J sistematica mente inferior ao pr"9'J de venda 
des outros concorrentes. 
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0 ritmo de desenvolvimento da atividade industrial paulista nessa epoca ja exigia 

a diversificayao da estrutura industrial, em especial no que se refere aos bens de 

produyao. Assim, principalmente a partir de 1924, ocorre a instalayao de diversas 

unidades produtivas pertencentes aos ramos industriais de maior dinamismo e 

complexidade (siderurgia, fibras qufmicas, cimento, equipamentos agrfcolas e texteis, 

etc), inclusive com a participayao de capital estrangeiro, concedendo um maior grau de 

autonomia ao seu parque industrial (CANO, 1998b). Na lideranc;:a desse 

desenvolvimento, a cidade de Sao Paulo passara a desempenhar o papel de metr6pole 

industrial, com a presenc;:a fabricas dos mais diversos produtos (SANTOS; SILVEIRA, 

2001). 

A crise do sistema capitalista em 1929, enquanto causadora da diminuigao do 

poder aquisitivo dos consumidores, foi responsavel por uma grande reduyao produtiva 

nas industrias texteis brasileiras, cuja maior dificuldade era a manutenyao dos operarios 

e das maquinas (STEIN, 1979). 

A brusca queda nas exportagoes de cafe como consequencia da crise, 

ocasionou, a medio prazo, a perda de dinamismo da cafeicultura paulista e o 

redirecionamento de parte dos investimentos para atividades urbanas e para outras 

culturas, entre elas, o algodao. 

A crise de 1929 ocasionou profundas transformagoes na organizayao do sistema 

produtivo no Brasil. Segundo Wilson Cano, 

A crise de 1929 e sua recuperavao provocariam o deslocamento do eixo 

dinamico da acumulavao, do setor agroexportador para o industrial. 

Desarticulado o comercio exterior, isto causalia forte reversao no 

abastecimento intemo: as restri¢es iis importa¢es forgariam a perifelia 

nacional a importar, agora, produtos manufaturados de Sao Paulo; este, por 

sua vez, develia, crescentemente, importar mais matenas-plimas e alimentos 

de outros estados. Passava-se, portanto, a integrar o mercado nacional sob o 

predominio de Sao Paulo [ ... ]10 

1°CANO, Wilson. Desequilibrlos regionais e a concentrafllo industrial no Brasil, 1930-1995. 2. ed. rev. aum. 
Campinas: UNICAMP. IE, 1998a. (30 Anos de Economia- UNICAMP 2) p. 59. 
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A cultura de algodao teve seu auge produtivo em terras paulistas durante a 

decada de 1930, respondendo as necessidades de materia-prima da industria textil 

local e tambem do mercado internacional, substituindo as planta96es de cafe, 

intercalando-se com elas ou ainda ocupando novas areas agrfcolas. Segundo Rui H. P. 

L. de Albuquerque, em rela98o a produ9Bo de algodao, "0 Estado de Sao Paulo 

produzia um ter9o do total brasileiro na primeira metade dos anos trinta, um pouco mais 

da metade nos anos de 1935-40, atingindo tres quartos da produ9Bo nacional durante a 

guerra, e voltou a metade no ap6s-guerra" (ALBUQUERQUE, 1983, p. 172). Ainda 

segundo o autor, a industria textil paulista utilizava em torno de 100.000 toneladas de 

algodao no fim dos anos 40. 

Sob o Governo de Getulio Vargas (1930-1945), os industriais brasileiros, com 

destaque para os do ramo textil, passaram a exercer grande influencia na formula9Bo 

da polftica governamental, que passou a ser guiada pelo conceito de Estado 

corporativista, enfatizando a interven9Bo eo planejamento estatal. Segundo Stanley J. 

Stein, "Do ponte de vista dos empresarios, no perfodo de 1930-1945, a industria textil 

algodoeira alcan90u o maximo de produ9Bo eo mfnimo de estabilidade" (STEIN, 1979, 

p. 143). 

Buscando limitar a produ98o textil no pals e evitar a superprodu9Bo, foi feita uma 

tentativa de forma9Bo de um cartel de industrias texteis em 1930, sem obten9Bo de 

sucesso. Mesmo antes dessa iniciativa, a Associa98o das lndustrias Texteis, em 1928, 

ja havia proposto a suspensao da importa9Bo de maquinas texteis como forma de 

controlar a produ9Bo. 0 desfecho da situa9Bo deu-se em mar9o de 1931, com a 

assinatura de um decreta presidencial que 

[ ... ] restringia por tres anos a importayao de maquinas para industrias cuja 

produyao 'fosse considerada excessiva pelo govemo'. Em 13 de maio do 

mesmo ano, a industria textil de algodao foi declarada em estado de 

'superproduyao'. Admitia-se a importayao de maquinas novas e peyas 

sobressalentes para a reposiyao de equipamentos e instalaglies obsoletes ou 

desgastados. 0 decreta [ ... ] proibia a importayao de teares de tecer e de fiar.
11 

11 Cf. STEIN, 1979, p.145-146, (grifo do autor). 
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0 referido decreta, cuja validade terminaria em margo de 1933, foi prorrogado 

pelo Govemo ate mar9o de 1937. Dessa forma, ficava claro que, tanto o Govemo como 

os industriais, haviam optado por medidas que visavam a diminui<;ao da concorrencia e 

a manuten<;ao do nivel tecnol6gico da produ<;iio industrial textil brasileira. 

Contraditoriamente a declara<;ao de superprodu<;iio textil, muitas fabricas 

ampliaram a jomada de trabalho de seus operarios. E a limita<;ao a importa<;ao de 

maquinas possibilitou o surgimento de industrias nacionais de teares, que possuiam 

amplo mercado. Assim, urn balan9o do perfodo de vigencia do decreta de limita<;ao a 
importa<;ao de maquinas (1931-1937) indica urn aumento da produ<;ao textil. Ap6s o fim 

da vigencia do decreta, observou-se a entrada de urn grande volume de maquinas 

texteis no pafs e tambem urn aumento na produ<;ao, contrariamente a diminui<;ao nas 

vendas de tecidos de algodao. 

Frente a esta situa<;ao, no final da decada de 30, as lideran~s industriais texteis 

come~ram a reivindicar do Govemo medidas de alcance mais amplo, entre elas o 

apoio financeiro para as exporta96es de tecidos de algodao. 

Segundo Barjas Negri (1996) em sua obra "Concentra<;ao e desconcentra<;ao 

industrial em Sao Paulo (1880-1990)", a continuidade do processo de industrializa<;ao 

no Brasil, com a recupera<;ao da economia a partir de 1933, caracterizou-se pela 

dependencia do crescimento das exporta96es, como fator gerador de recursos para 

custear a importa<;ao de bens de produ<;ao, devido a debilidade desse setor industrial 

brasileiro na epoca. Esse perfodo e denominado de "industrializa<;ao restringida", pois 

ela nao possuia autonomia para sua reprodu<;ilo. 

Em rela<;ao ao mesmo periodo, Wilson Cano (1998a) em sua obra 

"Desequilibrios regionais e a concentra<;ao industrial no Brasil, 1930-1995", indica a 

constata<;ao, por parte do Govemo Federal, da necessidade de integra<;ao do mercado 

nacional para a continuidade do desenvolvimento do capitalismo no pais, constata<;ao 

que resultou na realiza<;ao de grandes investimentos publicos no sistema de transportes 

rodoviarios. Indica ainda que a industrializa<;ao brasileira passou a ser encarada como 

uma prioridade nacional, com a centraliza<;ao por parte do Govemo das medidas 

adotadas para o desenvolvimento industrial. 
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Entre estas medidas, Milton Santos e Marfa Laura Silveira (2001) destacam a 

eliminat;ao das barreiras a circulat;ao de mercadorias entre os Estados brasileiros, 

favorecendo o processo de integrat;ao economica do espac;:o nacional. 

0 perfodo correspondente a II Guerra Mundial ( 1939-1945) traz dificuldades para 

a realizat;ao de importa¢es pelo Brasil, devido ao encarecimento dos produtos 

importados. Por urn lado, isso ocasiona uma diminui<;ao nos investimentos industriais, 

no que se refere a importat;ao de maquinas e equipamentos, por exemplo, estimulando 

a produgao interna de bens de produt;ao. De outre lado, o mercado interne passaria a 

depender do fornecimento de produtos das industries nacionais, cuja produt;ao tambem 

foi estimulada (NEGRI, 1996). 

Especificamente em relat;ao a industria textil algodoeira, o perfodo compreendido 

entre 1940 a 1945 foi o de maier prosperidade, apesar da manutent;ao das instalagoes, 

equipamentos e tecnicas empresariais da decada de 30. Mesmo com essa situac;:ao, a 

produt;ao e as exporta¢es brasileiras de tecidos de algodao se ampliaram, devido ao 

crescimento da procura externa, em decorrencia do conflito mundial. A produt;ao 

nacional em 1943 foi de 1.414.336.000 metros, sendo que em 1945 ela ainda 

ultrapassava 1 bilhao de metros. As exportagoes, que em 1941 foram de 92.379.320 

metros de tecidos, foram mais que triplicadas em 1943. Apesar disso, a quantidade de 

tecidos de algodao direcionada ao mercado interne diminuiu, ocasionando uma 

elevat;ao dos prec;:os (STEIN, 1979). 

Conforme Stanley J. Stein (1979), com a proximidade do final do conflito, a 

preocupat;ao dos industriais texteis brasileiros passou a ser a possibilidade de 

retomada dos mercedes de tecidos de algodao por parte de importantes pafses 

exportadores desses produtos, ate entao envolvidos na guerra, em especial, lnglaterra 

e Estados Unidos. Diante dessa situat;ao, a continuidade das exportac;:oes brasileiras 

em grande volume estava intimamente relacionada a redut;ao dos prec;:os e a melhoria 

na qualidade dos tecidos de algodao exportados. Para isso, era necessaria a 

modernizat;ao das fabricas, atraves da aquisit;ao de novas maquinas. Porem, tanto a 

lnglaterra como os Estados Unidos - principais fornecedores de maquinas texteis -

' ' 
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priorizavam reequipar suas pr6prias industrias naquele momenta, nao se dispondo a 

atender ao mercado externo. 

Por outro lado, a situayao do mercado interno brasileiro chegou a tal ponto que 

em 1° de man;:o de 1946, as exporta<;oes de tecidos de algodao foram suspensas por 

noventa dias pela Comissao Executiva Textil (CETex), medida que foi posteriormente 

estendida ate dezembro de 1946 por uma ordem presidencial. 

Os empresarios do ramo textil protestaram contra essa medida, preocupados 

com o destino a ser dado ao excedente de produyao. Contudo, segundo Stanley J. 

Stein, 

Muitos brasileiros julgavam, em resume, que os empresarios U!xteis nao s6 

haviam side incapazes de guardar reserves adequadas, a partir dos Iueras 

obtidos durante a guerra, para empreender a modemizayao de suas fabricas, 

como insistiam, ap6s 1945, em manter margens extraordinarias de lucre que 

nao condiziam com o custo de produyao. Enquanto os fabricantes pudessem 

vender a sua produyao ao paise o 'excesso' no exterior, operariam com l!xito e 

evitariam as imposi91ies da concorrencia. lsto explica por que os pre9Qs dos 

tecidos de algodao se mantinham elevados no mercado interne, coexistindo 

com a 'superproduyao'. Por fim, inexistindo concorrl!ncia, os empresarios 

texteis nao eram estimulados a despender capital para modificar seus metodos 

de administrayao de empresa.'
2 

Posteriormente, os pr6prios industrials admitiram a distribuiyao dos Iueras 

resultantes das exporta<;Oes de tecidos de algodao durante a guerra aos diretores das 

fabricas na forma de dividendos e bOnus. 

Ate aquele momenta, a maioria dos industrials brasileiros de diversos setores, 

entre eles o textil, encontravam-se dependentes da proteyao governamental para a 

continuidade de suas atividades produtivas. Assim, todas as propostas levantadas para 

soluyao da crise de superproduyao textil requisitavam a interferencia do Estado. Em 

1949, os industriais texteis se reuniram e elaboraram um quadro sobre a situayao do 

setor. Eles se responsabilizaram pelos altos pre<;os dos tecidos de algodao no mercado 

interno, o que ocasionava urn consumo bern abaixo da produyao. A soluyao apontada 

12 Cf. STEIN, 1979, p. 181, (grifo do autor). 
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era o aumento das exportac;oes para os paises vizinhos. Frente a esta situac;ao, 

sugeriam que o Estado deveria realizar esforc;os no sentido de aumentar a renda 

nacional e elevar o poder aquisitivo da populac;8o, facilitar as exportac;oes de tecidos de 

algodao- que haviam diminufdo muito, mesmo ap6s a revogac;ao da medida da CETex 

no final de 1946 - e financiar a modernizac;ao das industrias, permitindo a instalac;8o de 

condic;oes de concorrencia com o mercado externo. Finalizando seu estudo, Stanley J. 

Stein afirma que 

[ ... ] a intervengao do Estado sob valias formas, a ausencia, na pratica, de 

concorrencia e o rapido crescimento da populagao havia durante muito tempo 

poupado a industria textil dos efeitos da obsolescencia tecnol6gica e 

administrativa. 0 planejamento a curto prazo, a visao limitada da economia 

nacional e o recurso constante aos expedientes imediatistas dominavam o 

pensamento e a agao dos empresalios texteis. 13 

A produc;8o de algodao no Estado de Sao Paulo seria profundamente afetada 

pelo crescimento da produc;8o de fibras artificiais (raiom), iniciada no pais na decada de 

20. Wilson Suzigan (2000) aponta que a instalac;8o da primeira fabrica para produc;8o 

de fios de raiom pelo Grupo Matarazzo ocorreu em 1924, em Sao Paulo, dando infcio 

as suas atividades produtivas em 1926. Em 1933, uma subsidiaria14 da empresa 

francesa Rhone Poulenc instalou uma fabrica para a realizac;ao de todas as etapas do 

processo produtivo de fios de raiom. Em 1937, comec;a a produzir tambem em Sao 

Paulo, a terceira fabrica instalada no Brasil - a Companhia Nitro-Quimica Brasileira -, 

fundada por um cons6rcio brasileiro entre Votorantim e Klabin lrmaos em associac;8o 

com capital norte-americana. Segundo Wilson Cano (1998b), essas tres fabricas 

passaram a exercer o controle oligopolista do mercado nacional de fibras e fios de 

raiom, pois estabeleciam os prec;os e as quantidades destinadas as tecelagens (no 

caso dos fios) e as fiac;oes (no caso das fibras). A partir desse periodo, houve um 

grande crescimento do numero de pequenas e medias industrias texteis que utilizavam 

essa materia-prima. 

No infcio da decada de 50, a produc;8o mundial de fibras artificiais dobrou e seu 

prec;o chegou a estar 11% abaixo do prec;o internacional do algodao, continuando baixo 

13 
Cf. STEIN, 1979, p.1B7. 

14 
Diz-se de ou empresa control ada por outra, que detem o total ou a maioria de suas agoes. 
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na decada seguinte, ocasionando uma grande diminuigao na area de plantio no pafs. 

Verificou-se tambem a substituigao do algodao em quase metade dos uses industriais. 

Com o mercado internacional de algodao em queda, as atenc;:oes se voltaram para a 

industria textil nacional (ALBUQUERQUE, 1983). 

Durante a "industrializac;:ao restringida" (1933 a 1955), o processo de integragao 

do mercado nacional foi conduzido pelo Estado de Sao Paulo, o que pede ser 

comprovado atraves da crescente importancia verificada no comercio entre as regioes 

brasileiras e Sao Paulo, sob a lideranc;:a deste ultimo. A atuagao do capital industrial foi 

intensificada, com o fortalecimento de sua presenc;:a, aproveitando-se das 

caracteristicas da economia paulista, possuidora do mais ample mercado consumidor 

do pafs - representado pela grande populac;:ao urbana, com born nivel de renda -, alem 

do mais desenvolvido mercado de trabalho e da importancia das atividades agricolas, 

industriais e do setor terciario ja presentes, que passaram a dispor de urn eficiente 

sistema de rodovias em implantagao no Estado (NEGRI, 1996). 

Conforme Lea Goldenstein (1970), em sua tese de Doutorado intitulada "Estudo 

de urn centro industrial satelite: Cubatao", a atividade industrial ja havia ultrapassado os 

limites da capital paulista na decada de 1940, em seu processo de expansao pelo 

interior do Estado, acompanhando o trac;:ado das ferrovias e, posteriormente, das 

rodovias Anchieta, Anhanguera e Presidente Dutra. Mais especificamente em relagao a 

Via Anhanguera, foram criadas condic;:oes para o desenvolvimento industrial de diversos 

municfpios, como Jundiai, Campinas, Americana, Piracicaba e outros. 
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1.2 MEIO E PERIODO TECNICO-CIENTlFICO-INFORMACIONAL 

A partir do final da II Guerra Mundial, as sociedades foram envolvidas e atingidas 

por profundos processes transformadores, abrangendo os mais diversos ramos do 

conhecimento humane. 

Entre os pensadores que propuseram novas parametres para a realizac;:ao da 

analise desse perfodo, que se estende ate os dias atuais, destacaremos a contribuic;:8o 

de Milton Santos (1996b) com sua obra "Tecnica, espac;:o, tempo: globalizac;:ao e meio 

tecnico-cientffico-informacional". Segundo ele, a partir da apreensao da existencia de 

urn unico sistema tecnico hegem6nico no mundo todo, que se superpoe aos sistemas 

antecessores, pode-se observar a atuac;:ao dos atores hegem6nicos da economia, da 

cultura e da polftica. Tambem se organiza urn sistema social hegem6nico, comandado 

pelas instituic;:Oes supranacionais, empresas multinacionais e Estados, controladores 

dos objetos tecnicos (cidades, rodovias, portos, fabricas, enfim, objetos elaborados pelo 

trabalho humane) e das relac;:Oes sociais, agora mundializados. Em termos espaciais, 

observa-se 0 desenvolvimento do meio tecnico-cientffico-informacional, isto e, [ ... ] "urn 

meio geografico onde o territ6rio inclui obrigatoriamente ciencia, tecnologia e 

informac;:8o" (SANTOS, 1996b, p. 44). Portanto, a ciencia, a tecnologia e a informac;:ao 

fomecem a base de todas as formas de utilizac;:ao e funcionamento do espac;:o. 

Assim, e no contexte do meio tecnico-cientffico-informacional, que verificamos a 

atuac;:ao das atividades hegem6nicas, participantes do comercio intemacional, 

possibilitando a existencia dos chamados lugares mundiais, ou seja, lugares cuja 

dinamica e comandada pelos interesses dos atores hegem6nicos, comando este 

possibilitado pela expansao frenetica dos sistemas de informac;:ao no atual perfodo 

(SANTOS, 1996b). 

Milton Santos indica que no atual perfodo, devido ao conteudo tecnico-cientffico

informacional do espac;:o, a elaborac;:ao de urn produto pede ser realizada em areas 

cada vez menores, em quantidades maiores e em menos tempo, ocasionando urn 

desequilfbrio nas condic;:Oes existentes e, assim, impondo urn outre, com alterac;:Oes nos 

capitais empregados, nas formas de organizac;:ao, nas relac;:Oes sociais, etc. 
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Segundo ele, 

Como a localiza9iio das diversas etapas do processo produtivo (produ9iio 

propriamente dita, circula9iio, distribui<;ao, consumo) pode doravante ser 

dissociada e autonoma, aumentam as necessidades de complementa9iio entre 

lugares, gerando circuitos produtivos e fluxos cuja natureza, dire9iio, 

intensidade e forc;a vanam segundo os produtos, segundo as formas 

produtivas, segundo a organiza9iio do espayo preexistente e os impulses 

politicos. 15 

Dessa forma, a circulac;:ao de produtos, ou seja, de materia, e responsavel pela 

defini<;:ao dos circuitos espaciais produtivos. A dinamica da circula<;:ao da origem a 

fluxes, correntes de materia em movimento pelo territ6rio. Associados a esses fluxes 

materiais, se formam outros, nao necessariamente materiais, envolvendo o movimento 

de capital, informa<;:ao, ordens, mensagens pelo territ6rio, formando os cfrculos de 

coopera<;:ao (SANTOS, 1996b). 

A informa<;:ao nao e encontrada apenas nos objetos tecnicos que compoe o 

espac;:o, mas e condi<;:ao fundamental a a<;:ao realizada sobre eles. Segundo ele, [ ... ]"a 

informa<;:ao eo vetor fundamental do processo social e os territ6rios sao, desse modo, 

equipados para facilitar a sua circula<;:8o" (SANTOS, 1996a, p. 191). 

Barjas Negri (1996) indica que, no periodo p6s-guerra, diversos fatores 

contribuiram para o crescimento industrial brasileiro, entre eles, a citada crise no 

mercado internacional de algodao na decada de 50. Deve-se destacar o papel do 

Estado, atraves da realiza<;:ao da reforma cambial em 1953, implantando o regime de 

taxas multiplas de cambio, o que estimulou as exportac;:oes, alem de investimentos 

diretos no setor produtivo ou 6rgaos de apoio, como a instala<;:ao da Cia. Siderurgica 

Nacional, em 1946, a cria<;:ao do Banco Nacional de Desenvolvimento Economico, em 

1952 e da Petrobras em 1954. Ainda em rela<;:ao as diretrizes govemamentais, deve ser 

mencionada a adoc;:ao de medidas para facilitar a entrada de capitais estrangeiros no 

pais. 

15 
SANTOS, Milton. Tecnica, espa90, tempo: g/oba/iza~o e maio tecnico-cientifico-informaciona/. 2. ed. Sao Paulo: 

HUCITEC, 1996b. p. 128. 
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Segundo o mesmo autor, o perfodo entre 1956 e 1967 e chamado de "primeira 

fase da industrializayao pesada". Sua principal caracterfstica deve-se a intensificayao 

da participa9ao do capital estrangeiro, sob a forma de capital produtivo, na economia 

brasileira, e a ayao do Estado, que cumpre o papel de estabelecer as bases de 

associa9ao entre o capital estrangeiro e o nacional, alem de investir maci99mente em 

infra-estrutura. Esse perfodo e dividido em dois mementos: o primeiro, de 1956 a 1962 

corresponds a etapa de expansao da economia. 

Portanto, durante esta primeira etapa, e no contexte do Plano de Metas do 

Governo Federal, houve a realizayao de elevados investimentos estatais em infra

estrutura basica (transportes e energia), alem de subsfdios a setores considerados 

prioritarios, concessao de terrenos industriais e isenyao de tarifas de importayao sobre 

maquinas e equipamentos. As medidas tomadas pelo Estado no pas-guerra, ja 

descritas anteriormente, foram decisivas para o desenvolvimento do processo de 

industrializa9ao do pais a partir desta epoca, que se concretizou com a instalayao das 

industrias automobilfsticas, de material eletrico pesado, de constru9iio naval, alem de 

maquinas e equipamentos, permitindo uma significative ampliayao do grupo de 

industrias produtoras de bens de capital16 e de consume duraveis. As industrias de 

bens intermediaries tambem ampliaram suas atividades, atraves da instala9ao e 

expansao de siderurgicas, industrias de papel e celulose, materiais nao-ferrosos, 

petr61eo e qufmica pesada. 

Em 1962, a Comissao Econ6mica para a America Latina (CEPAL), 6rgao das 

Na9(ies Unidas, apresentou os resultados de urn estudo feito sobre a industria textil no 

Brasil. Segundo os dados deste estudo, utilizados por Jose Carlos Durand, na 

elaborayao de seu artigo "Formayao da industria textil no Brasil (1850-1965)", a 

industria textil brasileira, dentro do contexte do primeiro memento da "primeira fase da 

industrializa9iio pesada", foi gradativamente perdendo sua importancia especffica no 

conjunto da industria de transformayao. Apesar disso, ela ainda se destacava na 

gerayao de renda e de empregos, pois em 1960 empregava diretamente 300 mil 

operarios, equivalendo a urn quarto dos trabalhadores da industria de transformayao, 

alem de 500 mil pessoas ocupadas na produyao de suas materias-primas. Ainda em 

16 Maquinas industrials e agrfcolas, constru9ilo naval e ferroviaria. 
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relagao a 1960, a produgao nacional de texteis abastecia 98% do mercado interne, 

sendo que as exporta96es eram pouco significativas. A produgao de tecidos de algodao 

predominava, seguida pel a de tecidos de fios artificiais (em torno de 11% do total da 

produgao durante a decada de 50) e de tecidos de fios sinteticos, que em 1960 

representava 1% do total produzido no pafs 17 (DURAND, 1985). 

Um aspecto destacado no estudo da CEPAL refere-se ao elevado nfvel de 

desatualizagao verificado nos equipamentos: 80% dos filat6rios (usados para produgao 

de fios) e 70% dos teares utilizados na produ9ao textil algodoeira foram considerados 

obsoletes, o que, aliado ao uso de metodos administrativos pouco eficientes, 

resultavam em uma baixa produtividade na produgao textil. Frente a esta situagao, o 

estudo da CEPAL propoe um programa de substituigao e reforma do maquinario textil 

que, entretanto, nao foi devidamente levado em consideragao. 

Conforme Barjas Negri (1996), a realizagao do conjunto de investimentos entre 

1956 e 1962, na etapa de expansao da economia, possibilitou a alteragao no padrao de 

crescimento industrial do pafs, alem da consolidagao das bases materiais de uma 

sociedade urbana e industrial, tanto em nfvel nacional, como no Estado de Sao Paulo. 

Ainda segundo o autor, as regioes brasileiras, no citado perfodo, apresentaram ritmo de 

crescimento positive, mas a atividade industrial paulista atingiu um ritmo de crescimento 

superior a media. 

Em sua obra denominada "Por uma economia polftica da cidade: o caso de Sao 

Paulo", Milton Santos (1994) indica que, a cidade de Sao Paulo, bem como o territ6rio 

paulista, foram areas pioneiras de implantagao de moderniza96es (estradas de ferro, 

rodovias, portos, bancos, urbanismo, etc), moderniza96es estas que levaram a uma 

expansao do campo e ao desenvolvimento urbana. A influencia mutua de ambos 

processes permitiu a formagao de um conjunto dinamico, responsavel pelo impulse a 
economia brasileira. 

0 segundo momenta da "primeira fase da industrializa9ao pesada", entre os anos 

de 1962 a 1967, corresponde a desaceleragao da economia, relacionada com a 

finalizagao dos grandes investimentos publicos e privados realizados entre 1956 e 

17 Os esclarecimentos sabre a produgao de fios artificiais e sinteticos sao feitos no capitulo 2. 
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1957. No contexte do Golpe Militar de 1964, um conjunto de reformas institucionais foi 

implantado no pafs -especial mente em relayao ao comercio exterior, ao capital externo 

e ao financiamento dos setores publico e privado (NEGRI, 1996). 

Conforme o estudo "Polftica de governo para o setor textile a repercussao para 

as PME", de Vera H. Thorstensen e Amaldo de Araujo Souza (1985), logo ap6s o 

Golpe, e instalada uma polftica recessiva no setor produtivo, atraves da restriyao ao 

credito, desestfmulo ao consume, controle de prec;os, implantayao da correyao 

monetaria nos financiamentos, entre outros. Assim, a industria textil foi obrigada a 

manter os prec;os e a reduzir seus custos; em outras palavras, melhorar sua 

produtividade. Entretanto, a industria textil brasileira encontrava-se descapitalizada, 

pois era um procedimento muito comum o investimento dos lucros em outras atividades 

ou na aquisiyao de im6veis por parte dos empresarios, deixando de lado os 

investimentos necessaries para o acompanhamento da evoluyao tecnol6gica na 

produyao textil. A conjunyao de atraso tecnol6gico e descapitalizayao frente as polfticas 

governamentais ocasionou, a curto e a medic prazo, o fechamento de muitas pequenas 

e medias empresas texteis, principalmente tecelagens, e a desnacionalizayao do setor, 

especialmente na fiayao, que se caracteriza por ser intensiva no uso de capital e 

tecnologia. 

Segundo os autores, em 1964 o Governo Federal implantou a primeira polftica 

especffica para o setor textil, atraves de dois mecanismos ligados ao Banco Nacional 

de Desenvolvimento Economico e SociaL (BNDES). Um deles foi a criayao do Fundo 

de Financiamento para Aquisiyao de Maquinas e Equipamentos lndustriais (FINAME), 

para o financiamento da compra de maquinas nacionais com juros subsidiados. 0 outre 

foi a criayao do primeiro programa direcionado para pequenas e medias industrias: o 

Programa de Financiamento a Pequena e Media Empresa (FIPEME), com prioridade 

para as empresas texteis. Com ele, eram realizados financiamentos para a construyao 

industrial e para a modernizayao e a substituiyao de equipamentos e maquinas, atraves 

da industria de maquinas texteis nacional ou por meio de importayao, desde que 

observada a inexistencia de similar nacional. 
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Retomando a obra de Wilson Cane (1998a), o autor analisa o processo de 

integragao do mercado nacional, que consistia na eliminagao, tanto quanto possfvel, 

das barreiras a livre circulagao econ6mica entre as regioes brasileiras. Com a maier 

parte da industria nacional, a mais diversificada atividade industrial e a existencia de 

rela96es capitalistas, baseadas no capital industrial, mais amplas do que aquelas 

observadas em outras areas do pafs, o Estado de Sao Paulo exercia a lideranya no 

referido processo. 0 fim da cobranya de impostos interestaduais sobre o comercio de 

mercadorias, em 1943, e a ja apontada realizagao de grandes investimentos estatais no 

setor de transportes, no contexte do Plano de Metas, foram fundamentais para o 

processo de integragao do mercado nacional, iniciado na decada de 30 e que se 

estrutura efetivamente na decada de 1960. 

Essa integragao proporcionou um grande aumento no comercio realizado entre 

as regioes brasileiras, aumentando-lhes o nfvel de complementaridade, ate entao 

insignificante. Nesse contexte, a participagao no mercado nacional tambem significava 

a abertura do mercado regional e, dessa forma, as economias regionais foram expostas 

aos efeitos de estfmu/o, aos efeitos de inibk;;ao ou bloqueio e aos efeitos de destruiqao 

(CANO, 1998a, grifo do autor). 

Aurflio S. C. Caiado (2002), em sua tese de Doutorado, intitulada 

"Desconcentragao industrial regional no Brasil (1985-1998): pausa ou retrocesso?", 

baseando-se no trabalho de Wilson Cane (1998a), expoe os tres efeitos citados. 

Conforme o autor, os efeitos de estfmulo influenciaram principalmente o capital 

industrial instalado no Estado de Sao Paulo, mas tambem em outras regioes devido ao 

aumento da procura por mercadorias, algumas antes importadas, e tambem pelo 

fornecimento de produtos complementares aos produzidos em Sao Paulo. 

Os efeitos de inibiqao ou de btoqueio foram sentidos na medida em que, 

atividades industriais (e tambem agrfcolas) mais avanyadas, pre-existentes ou nao, 

principalmente no Estado de Sao Paulo, dificultaram o surgimento de atividades 

similares em outras areas do pafs. Eles atingiram a produgao de bens industriais 

direcionados ao atendimento do mercado regional, cuja intengao era tambem atender 

ao mercado nacional, que foi bloqueada por "barreiras a entrada" representadas pela 
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existencia de industrias produtoras dos mesmos bens no Estado de Sao Paulo ou por 

decisoes sobre investimentos de empresarios sediados naquele Estado. 

Enfim, os efeitos de destruiqao atuaram atraves da competis;:ao entre as 

atividades mais eficientes localizadas no Estado de Sao Paulo e aquelas de mesma 

natureza, porem com menor eficiencia, localizadas em outras areas do Brasil. Eles 

tiveram atuas;:Bo diversa nos tres perfodos do processo de integras;:Bo do mercado 

nacional. Entre 1930 e 1950, a inexistencia de sistemas de transportes integrados 

regionalmente por si s6 era uma barreira a competis;:Bo. No segundo perfodo, situado 

entre os anos de 1950 a 1962, a competis;:Bo inter-regional aumentou. No terceiro 

perfodo, a partir de 1962, quando observa-se a consolidas;:Bo do processo de integras;:ao 

do mercado nacional, a sobrevivencia de capitais, que ate entao encontravam-se 

"protegidos", passa a sofrer mais diretamente os efeitos de destruiqao. 

Uma analise da tabela 1.6, apresentada na pagina 49, e do mapa 1.1, 

apresentado na pagina 51, comparando-se os dados referentes a 1960 e 1970 -

perfodo correspondente ao final do processo de integras;:Bo do mercado nacional -

destaca duas situas;:Qes. Primeiramente, as Macro Regioes Sudeste, Sui e Centro

Oeste, apresentaram urn aumento na porcentagem de participas;:Bo no total de 

estabelecimentos texteis existentes no pais. A mesma observas;:ao e valida para cada 

urn dos Estados dessas tres Macro Regioes. Essa situas;:Bo sugere que a atuas;:Bo dos 

efeitos de estfmu/o foi mais intensa nessas areas. 

De forma contraria, a Macro Regiao Nordeste, bern como cada urn de seus 

Estados observados isoladamente, apresentaram uma redus;:Bo em relas;:Bo a mesma 

porcentagem. Essa situas;:Bo indica a atuas;:ao dos efeitos de destruiqao sobre a 

atividade textil realizada nesta area. Em decorrencia disso, tradicionais industrias 

texteis nordestinas encerraram suas atividades neste perfodo. 

Outro trabalho apresenta algumas conclusoes semelhantes. Em sua tese de 

Doutorado, intitulada "Reestruturas;:Bo urbano-industrial: Centralizas;:Bo do Capital e 

Desconcentras;:Bo da Metr6pole de Sao Paulo - a industria textil", Sandra Lencioni 

(1991) analisa as politicas publicas elaboradas e implantadas a partir da decada de 60. 

Como objetivo de descentralizar a atividade industrial, o Govemo Federal estimulou a 
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instalayao de empresas na Regiao Nordeste, enquanto o governo paulista incentivou a 

instalayao de industries no interior do Estado. 

Quanto as polfticas federais de desenvolvimento regional, por meio da 

concessao de incentives, subsfdios e credito, a autora afirma que elas contribufram 

para o fortalecimento das empresas do Centro-Sui do pafs, em especial as de grande 

capital, realizado atraves de transferencias, instalagoes de industries e de filiais no 

Nordeste. Segundo Sandra Lencioni, essas polfticas se constitufram em elementos 

reforgadores da concentrayao industrial e tambem em forges centralizadoras do capital 

e do poder: 

[ ... ] lsso, tanto no sentido do processo social - da fusao ou aniquilamento de 

empresas menos competitivas -, como no sentido espacial - de que embora 

tenha havido dispersao de unidades fabris, o "quartel-general" das empresas 

envolvidas neste processo de mobilidade espacial do capital se manteve 

assentado, sobretudo, em Sao Paulo. [ ... ] E por isso que a integra9iio produtiva 

nacional ao se consolidar, ainda mais, no bojo destas politicas de 

desenvolvimento regional, reafinnou uma economia nacional regionalmente 

concentrada em Silo Paulo: um processo e um produto do desenvolvimento 

capitalista do Brasil.18 

A analise das polfticas federais de desenvolvimento regional e completada pela 

autora, mais especificamente no que se refere a industria textil, por apontamentos a 

respeito da polftica federal de incentives a exportagao de manufaturados, baseada nos 

subsfdios: ambas possufam a mesma 16gica, pois eram orientadas pela privatizayao de 

dinheiro publico. Apesar disso, poucas empresas possufam condit;:Oes de direcionarem 

sua produyao para o mercado externo, destacando-se aquelas ligadas ao grande 

capital que, dessa forma, continuaram o processo de concentrayao e centralizayao no 

setor textil. 

Em relayao ao Estado de Sao Paulo, os resultados foram observados numa area 

circunscrita a um raio de 150 quilometros a partir da capital, sendo a mesma 

ultrapassada somente ao Iongo dos principais eixos rodoviarios. Segundo a autora, 

'
8 LENCIONI, Sandra. Reestrutura9Bo urbana- industrial: Centraliza9Bo do Capital e Desconcentra9Bo da Metr6pole 

de Sao Paulo- a industria textil. 1991. Tese (Doutorado em Geografia)- Faculdade de Filosofia, Letras e Ciencias 
Humanas, Universidade de Sao Paulo, Sao Paulo, 1991. p. 96, (grifo do autor). 
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essa situayao mostra apenas uma aparente descentralizayao industrial, tendo como 

significado e acompanhamento, um processo de concentrac;ao e centralizayao das 

atividades economicas, entre elas, da atividade textil. 0 que na realidade ocorreu foi a 

desconcentrac;ao da industria paulista, entendida como o espraiamento das unidades 

produtivas que, contudo, continuam a ser controladas pelos centres de comando e 

decisao instalados na capital, situayao possibilitada pelo usc cada vez mais intense das 

tecnologias da informayao. 

A grande empresa, detentora de importfmcia crescente, e compreendida pela 

autora como uma forma social resultante de um processo de concentrac;ao, isto e, da 

expansao de sua base de acumulayao, e tambem de um processo de centralizayao, ou 

seja, da associayao, absoryao ou fusao de capitais individuais sob o comando de um 

mesmo capital. 

Concluindo, Sandra Lencioni afirma que 

A analise da industria textil, segundo a perspectiva do processo de valorizayao 

do capital, procurou mostrar que no chamado processo de descentralizayao 

industrial se encontra seu inverso; ou seja, o desenvolvimento da centralizayao 

do capital. Trata-se de uma centralizayao que consolida a hegemonia do 

grande capital e subordina outros capitais a organizayao oligopolista. 
19 

0 perfodo entre 1967 e 1980 corresponde a "segunda fase da industrializa9ao 

pesada", com a modernizayao da estrutura industrial e ampliayao des setores 

industria is mais complexes. Esse perf ode tambem pede ser dividido em dois mementos: 

o primeiro, conhecido como "milagre", caracteriza-se per uma forte expansao da 

atividade economica e se estende de 1967 a 1973 (NEGRI, 1996). 

As razoes para a retomada do crescimento economico durante o "milagre" sao 

apontadas per Ba~as Negri: 

[ ... ] Em sintese, elas se relacionam com a reestruturayao dos mecanismos de 

financiamento - publico e privado - derivados das reformas bancaria e fiscal 

da segunda metade da decada de 1960, bern como dos estimulos decorrentes 

19 Cf. LENCIONI, 1991, p. 271. 
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da conjuntura extremamente favoravel da economia intemacional, entre 1970 e 

1973.20 

A partir de 1967, o investimento governamental foi reiniciado, como resultado da 

melhoria das condic;Oes de financiamento do setor publico. No ambito da economia 

mundial, o comercio internacional foi estimulado, o que incentivou a produgao industrial 

e agricola voltada para a exportagao, possibilitando a geragao de recursos necessaries 

para o pagamento das importagoes brasileiras. Diversas medidas economicas adotadas 

pelo Governo Federal auxiliaram a expansao das relag5es comerciais internacionais, 

com destaque para a implantagao, em 1968, da polftica de minidesvalorizagao cambial, 

o aumento dos emprestimos no exterior e os generosos incentives e subsfdios de 

carater fiscal e creditfcio as exportag5es. 

No citado artigo de Jose Carlos Durand (1985), ele aponta para uma 

recuperagao das atividades da industria textil no final da decada de 60, relacionada ao 

processo de recuperagao economica mais geral do pais, baseada no incentive as 

exportag5es. 

Segundo o estudo de Vera H. Thorstensen e Arnaldo de Araujo Souza (1985), 

ate a decada de 60, havia uma tendencia a horizontalizagao no setor textil, como uma 

estrategia para facilitar o acompanhamento das inovagoes tecnol6gicas nas maquinas 

texteis. Entretanto, a partir de 1970, o Governo Federal, por meio dos 6rgaos oficiais de 

credito e de incentives fiscais, passou a estimular a criagao de grandes empresas no 

setor, atraves da fusao, incorporagao ou pela integragao vertical de fiagao, tecelagem, 

acabamento e ate confecgao21
. 

Ainda segundo os autores, entre os anos de 1970 e 1973, a produgao textil foi 

estimulada pelas condigoes favoraveis do mercado interne e por novos incentives 

governamentais para a exportagao. A entrada de produtos texteis brasileiros no 

mercado dos Estados Unidos iniciou-se nesse perfodo, mas foi duramente penalizada 

pela adogao de leis protecionistas por parte do governo norte-americano. 

2° Cf. NEGRI, 1996, p. 147. 
21 Manuel Correia de Andrade, em sua obra "Geografia Economica" afirma que: "A concentra<;ao financeira e feita ora 
de 'forma horizontal', em que um grupo emprega capitais em varias tabricas e atividades que nao se complementam, 
ora de 'forma vertical', em que uma atividade industrial se integra, procurando controlar a produ<;iio [ ... ]"(ANDRADE, 
1986, p. 185, grifo do autor). 
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Conforme Barjas Negri (1996), a partir de 1970, as taxas de crescimento 

industrial de praticamente todas as principais regi6es do pals superam aquela 

apresentada pelo Estado de Sao Paulo que, no entanto, continuou elevada. 

Dentro desse contexte, podem ser observadas duas mudanyas: a reduc;:8o do 

crescimento industrial verificado na Regiao Metropolitana de Sao Paulo e o aumento da 

importancia industrial do interior paulista, que elevou sua participac;:ao no Valor da 

Transformac;:ao Industrial (VTI) da industria de transformac;:ao brasileira de 14,7% em 

1970 para 20,2% em 1980, constituindo-se na segunda maior regiao industrial do pals, 

depois da Grande Sao Paulo. Segundo Ba~as Negri, 

0 que precisa ser evidenciado e que a industria montada na periferia nacional 

era complementar a de Sao Paulo e dependente de seu mercado de insumos, 

bens de capital e produtos finais. Assim, independentemente de se realizar a 

ritmos mais elevados, seu crescimento era solidario com a expansao industrial 

do Sudeste e sobretudo de Sao Paulo. lsto era valido, em particular, no 

contexte dos baixos graus de abertura comercial da economia brasileira ate 

fins da decada de 1970.22 

A "segunda fase da industrializac;:ao pesada" se completa nos anos de 197 4 a 

1980, correspondendo a urn perlodo de crise econ6mica no pals, cujas dimensoes nao 

foram maiores ainda devido a parcial implantac;:ao do II Plano Nacional de 

Desenvolvimento (II PND), entre os anos de 1975 a 1979, com a continuidade de 

grandes investimentos pelo setor publico. Apesar das dificuldades, alguns resultados 

positives foram alcanyados, como a intensificac;:8o das relac;:Oes tecnicas entre a 

industria e a agropecuaria, ocasionando urn processo de modernizac;:ao dessa ultima, 

acompanhado do aumento das exportac;:Oes de seus produtos. Tambem aumentaram 

as exportac;:6es de bens de consume nao-duraveis -entre eles os tecidos -, resultado do 

avanc;:o da modernizac;:ao tecnol6gica, dos padr6es de produtividade e competitividade 

industrial. A substituic;:8o de importac;:oes de produtos intermediaries tambem foi 

alcanyada (NEGRI, 1996). 

Henrique Rattner e Vera H. Thorstensen, no artigo "lnovac;:ao Tecnol6gica e as 

PME texteis", fazem urn destaque em relac;:8o aos aspectos tecnol6gicos: "A grande 

22 Ct. NEGRI, 1996, p. 144. 
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revoluc,:ao tecnol6gica na industria textil deve-se muito mais ao desenvolvimento da 

industria qufmica no pafs, a partir de subprodutos do petr61eo (petroqufmica), do que 

propriamente a tecnologia especffica do setor textil" (RATTNER; THORSTENSEN, 

1985, p. 233). Ate 1973, a maior parte das materias-primas utilizadas na produc,:8o das 

fibras qufmicas no Brasil era importada. A partir dessa data, e no contexto da citada 

substituic,:8o de importac;Qes de produtos intermediaries, o Governo Federal passou a 

apoiar a produc,:8o nacional, principalmente atraves de incentives na area da 

Superintendencia do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) para o P61o 

Petroqufmico de Camagari (BA), resultando na instalac,:8o de grandes empresas 

qufmicas. 

Retomando o estudo de Vera H. Thorstensen e Arnaldo de Araujo Souza (1985), 

os autores indicam que, a partir de 1974, o setor textil deixou ser especificamente 

prioritario para o Governo Federal, cuja atenc,:ao foi direcionada entao para os setores 

de bens de capital, de insumos23 basicos e de exportac,:ao. Para o setor textil foi mantido 

apenas o apoio da Agencia Especial de Financiamento Industrial- FINAME (empresa 

publica subsidiaria do BNDES a partir de 1971 ), para a aquisic,:8o de maquinas e 

equipamentos nacionais. Uma seria crise atingiu esse setor a partir de 1975, e sua 

recuperac,:ao iniciou-se a partir de 1977. De uma forma geral, enquanto as grandes 

empresas modernizadas se mantinham devido aos ganhos de escala, as pequenas 

adotaram a estrategia da produc,:8o especial, com a produc,:8o de tecidos sofisticados. 

Urn aspecto importante a ser analisado se refere ao volume da produc,:8o de 

fibras texteis24 em termos mundiais. 0 artigo "Novos aspectos da influencia da 

cotonicultura no setor textil brasileiro", de Fatima de Souza Freire, Maria C. P. de Melo 

e Alain Alcouffe (1997), apresenta a seguinte tabela: 

23 Utilizados na produ.;ao de outros e que sao transformados para a obten9iio do produto final, como os minerais. 
24 Os esclarecimentos sobre as fibras texteis sao feitos no capitulo 2. 

31 



TABELA 1.1 - PRODU<;Ao MUNDIAL DE FIBRAS TEXTEIS E RESPECTIVAS PERCENTAGENS 

RELATIVAS DE PARTICIPA<;Ao TOTAL (EM MILHOES DE TONELADAS) 

NATURAlS QU[MICAS 

Ano Alg. % Ui % Total % Artif. % Sint. % Total % Total Geral 

1920 

1940 

1945 

4,6 

6,9 

4,6 

1950 6,6 

1955 9,5 

1960 10,3 

1965 11,6 

1970 11,8 

1971 13 

1972 13,7 

1973 13,7 

1974 14 

1975 11,8 

1976 12,4 

1977 13,8 

1978 13,1 

1979 14,1 

1980 14 

1981 15,3 

1982 14,7 

1983 15,1 

1984 15,3 

1985 16,6 

1986 18,3 

1987 18,1 

1988 18,2 

1989 18,7 

1990 18,7 

85 

76 

74 

0,8 14,8 

1,1 12 

16 

5,4 

8 

5,6 

99,8 0,015 

88 1,1 

90 0,6 

70 1,1 12 7,7 82 

71 1,3 10 10,8 81 

68 1,5 10 11,8 78 

63 1,5 8 13,1 71 

55 1,6 7 13,4 62 

55 1,6 7 14,6 62 

54 1,5 6 15,2 60 

~ 1,4 6 15,1 M 

52 1,5 6 15,5 58 

50 1,5 6 13,3 56 

48 1,5 6 13,9 54 

50 1,4 5 15,2 55 

47 1,5 5 14,6 52 

48 1,6 5 15,7 53 

48 1,6 5 15,6 53 

50 1,6 5 16,9 55 

50 1,6 5 16,3 55 

49 1,6 5 16,7 54 

48 1, 7 5 17 53 

49 1,7 5 18,3 54 

51 1,7 5 20 56 

50 1,8 5 19,9 55 

49 1,8 5 20 54 

49 1,9 5 20,6 54 

49 2 5 20,7 54 

1,6 

2,3 

2,6 

3,4 

3,4 

3,4 

3,6 

3,7 

3,5 

3 

3,2 

3,3 

3,3 

3,4 

3,2 

3,2 

2,9 

2,9 

3 

2,9 

2,8 

2,8 

2,9 

2,9 

2,8 

Fonte: Textile Organon/Laniffcios apud FREIRE, 1997, p. 66 

0,2 

12 

10 

17 

17 

17 

18 

16 

14 

14 

14 

13 

13 

12 

12 

12 

11 

11 

10 

10 

10 

9 

9 

8 

8 

8 

8 

7 

0,005 

0,02 

0,07 1 

0,26 2 

0,7 5 

2 11 

4,7 2 

5,6 24 

6,4 26 

7,6 28 

7,5 29 

7,4 31 

8,6 34 

9,1 33 

9,9 36 

10,6 36 

10,5 36 

10,8 35 

10,1 35 

11,1 37 

11,9 38 

12,5 36 

13 36 

13,8 38 

14,2 38 

14,7 36 

14,9 39 

0,015 5,4 

1,1 9,1 

0,62 6,62 

1,7 9,4 

2,6 13,4 

3,3 15,2 

5,4 18,6 

8,1 21,5 

9 23,6 

10 25,2 

11,3 26,4 

11 26,5 

10,4 23,7 

11,8 25,7 

12,4 27,6 

13,2 27,8 

14 29,7 

13,7 29,3 

14 30,9 

13,1 29,4 

14 30,7 

14,9 31,9 

15,4 33,7 

15,8 35,8 

16,6 36,5 

17,1 37,1 

17,6 38,2 

17,7 38,4 

5,4 

9,1 

6,62 

9,4 

13,4 

15,2 

18,6 

21,5 

23,6 

25,2 

26,4 

26,5 

23,7 

25,7 

27,6 

27,8 

29,7 

29,3 

30,9 

29,4 

30,7 

31,9 

33,7 

35,8 

36,5 

37,1 

38,2 

38,4 

Os dados da tabela indicam que, em 1920, a quase totalidade da produgao 

mundial era de fibras naturais, correspondendo a 99,8%. A situagao se mostra alterada 

em 1940, quando as fibras naturais correspondem a 88% e as fibras artificiais aos 12% 
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restantes do total produzido. 0 surgimento das fibras sinteticas no mercado ocorre em 

1950, sendo que ja em 1960 sua produ~o corresponde a 5% do volume total 

produzido. Desde essa epoca, o aumento de sua produ~o e continuo, ocasionando o 

deslocamento das fibras naturais e artificiais no mercado mundial. Em 1970, a produ~o 

mundial se encontra assim dividida: 62% de fibras naturais, 16% de fibras artificiais e 

22% de fibras sinteticas. Em 1980 se observa a seguinte situa~o na produ~o mundial: 

53% de fibras naturais, 11% de fibras artificiais e 36% de fibras sinteticas. Essa 

situa~o praticamente se preserva em 1990, com a observa~o das seguintes 

porcentagens no total produzido no mundo: 54% de fibras naturais, 7% de fibras 

artificiais e 39% de fibras sinteticas. 

A produ~o mundial de fibras texteis a partir de 1995 e apresentada na tabela a 

seguir: 

TABELA 1.2- PRODUCAO MUNDIAL DE FIBRAS TEXTEIS E RESPECTIVAS PERCENTAGENS 

RELATIVAS DE PARTICIPACAO TOTAL (EM MILHOES DE TONELADAS) -1995-2000 

NATURAlS QUi MICAS 

Ano Alg. % Ui % Total % Artif. % Sint. % Total % Total Geral 

1995 18,5 93 1,4 7 19,9 49 2,4 6 18,3 45 20,7 51 40,6 

1996 19 93 1,4 7 20,4 48 2,2 5 19,9 47 22,1 52 42,5 

1997 19,3 94 1,3 6 20,6 46 2,3 5 22,1 49 24,4 54 45 

1998 19,1 94 1,2 6 20,3 45 2,2 5 22,7 50 24,9 55 45,2 

1999 19,4 94 1,2 6 20,6 44 2 4 23,9 52 25,9 56 46,5 

2000 19,7 94 1,2 6 20,9 44 2,2 4 25,1 52 27,3 56 48,2 

Fonte: Fiber Organon; ABIT; International Fiber Journal; Zimmer AG (1999) apud COMPLEXO ... , 2001, p. 6 

Obs.: Tabela elaborada com base no documento referenciado acima. 

Pode-se observar a continuidade da tendemcia de diminui~o da participa~o das 

fibras artificiais e naturais no total produzido mundialmente, e um crescimento da 

participa~o das fibras sinteticas. Um estudo realizado por Maria H. de Oliveira (1997), 

denominado "Principais materias-primas utilizadas na industria textil", tambem aponta 

essa tendencia para o futuro, relacionando-a com o crescimento demografico. Segundo 

a autora, com o aumento da popula~o mundial, maiores areas serao destinadas ao 

33 



uso urbano e a produ98o de alimentos, reduzindo as areas destinadas a produ98o de 

fibras naturais derivadas da agricultura. 

A redu98o da produc;ao mundial de fibras artificiais (raiom viscose e raiom 

acetate) se deve principalmente ao seu alto custo, pois o processo produtivo dessas 

fibras e altamente poluente, e o tratamento dos efluentes encarece muito o produto final 

(ANALISE SETORIAL, 1997). 

0 estudo "Analise da eficiencia econ6mica e da competitividade da cadeia textil 

brasileira" (2000), afinma a existencia de estimativas indicadoras de uma tendencia ao 

crescimento da utiliza98o de fibras sinteticas na produ98o textil devido a incertezas 

relacionadas a produ98o das fibras naturais (especialmente algodao), como as 

variac;oes climaticas, de safra e de prec;o. Alem disso, o aperfeic;oamento das fibras 

sinteticas faz com que seja cada vez maior a aproxima98o de suas caracterfsticas com 

aquelas apresentadas pelas fibras naturais. 

Urn estudo de Vera H. Thorstensen (1985), denominado "Estrutura de mercado e 

pequena e media empresa textil", mostra as alterac;Oes na produ98o de fibras texteis no 

Brasil, entre 1963 e 1981, atraves de uma tabela apresentada no Anexo B. A autora 

destaca os dados mais significativos do perfodo atraves da seguinte tabela: 

TABELA 1.3- BRASIL: PRODU<;AO DE FIBRAS TEXTEIS 

1965 % 1970 % 1975 % 1980 % 

Natura is 569,4 92 717,2 88 660,7 77 695,8 71 

Artificiais 38,3 6 47,9 6 49,2 6 51,4 5 

Sinteticas 14,5 2 45,6 6 145,4 17 229,1 24 

TOTAL 622,2 100 810,7 100 855,3 100 976,3 100 

Fonte: Carta Textil, 1982 apud THORSTENSEN, 1985, p. 165 

Primeiramente, em rela98o as fibras naturais, pode-se observar que a partir de 

1970, houve uma queda em sua participa98o no total produzido no pals, apesar de 

continuar liderando a produ98o. Vale ressaltar que a produ98o de fibras texteis de 

algodao sempre teve a maior participa98o durante o perfodo citado. Em rela98o as 

fibras artificiais (com destaque para o raiom viscose), observa-se urn crescimento 
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gradativo na produgao, acompanhado, contudo, da manutengao da porcentagem de 

participa<;:ao do total produzido. E, finalmente, as fibras sinteticas (com destaque para o 

nailon ou poliamida e o poliester) apresentaram uma participayao crescenta no total 

produzido, ocupando uma parcela do mercado de fibras naturais. 

Retomando o estudo de Maria H. de Oliveira (1997), a autora afirma que a 

tendencia de substituigao das fibras naturais pelas sinteticas tem sido observada com 

menor intensidade no Brasil, devido as caracterfsticas do clima tropical, favoravel ao 

uso de fibras naturais, com destaque para o algodao. 

Dando continuidade a analise sobre as altera<;:oes na produyao de fibras texteis 

no Brasil, o Anexo C apresenta os dados referentes ao perfodo de 1982 a 2001. 

Entre os anos de 1982 e 1992, pode-se observar a continuidade da situayao 

exposta em relayao a tabela anterior para todos os tipos de fibras texteis, com uma 

tendencia ao crescimento da produyao. No Brasil, em 1992, a produyao de fibras 

naturais foi de 726, 8 mil toneladas (67,5% do total produzido), a de fibras artificiais 

atingiu 54,2 mil toneladas (5% do total produzido) e a de fibras sinteticas chegou a 

294,8 mil toneladas (27,4% do total produzidofs 

0 perfodo compreendido entre 1993 e 1999 corresponde a um perfodo de crise 

na produyao de algodao no Brasil. Segundo Lia Haguenauer et al. (2001) no estudo 

"Evoluyao das Cadeias Produtivas Brasileiras na Decada de 90", sendo o algodao 

responsavel por cerca de 90% das fibras naturais utilizadas no pals, essa crise afetou 

profundamente o volume total de fibras texteis produzidas. 0 Brasil, que ate entao era 

um grande exportador de algodao beneficiado e de fios, passou para a condiyao de 

grande importador, devido aos seguintes fatores: ocorrencia da praga do bicudo nas 

culturas de algodao arb6reo, de melhor qualidade, no final da decada de 80 e 

eliminayao do imposto de importayao sobre esse produto em 1990. Outros fatores sao 

ainda apontados em Analise Setorial (1997): aumento da oferta de algodao no mercado 

mundial em 1990 e 1991, ocasionando a queda nos pre90s intemacionais, alem da 

25 Em rela<;iio ao crescimento na produgao total de fibras sinteticas, convem destacar que os dados referentes a 
1992 incluem a produ9ao de polipropileno (utilizado na produ9ao de sacarias, carpetes, cordas e produtos geotexteis, 
como mantas para forra<;ao na agricultura), cuja produgao em 1980 apresentava indisponibilidade de informa¢es, 
conforme Anexo C. 
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recente expansao de outras culturas agrfcolas no Brasil, como a soja e a cana-de

ac;;ucar, com a ocupayao de areas antes destinadas ao algodao. 

Os dados apresentados no Anexo C confirmam essa situayao. A produc;;ao de 

fibras texteis de algodao no Brasil, que em 1992 foi de 667, 1 mil toneladas caiu para 

305,8 mil toneladas em 1997, sendo o menor volume registrado no perfodo entre os 

anos de 1993 e 1999. Paralelamente a isso, a produyao de fibras naturais no pafs que, 

em 1992 foi de 726,8 mil toneladas, foi reduzida para 347, 2 mil toneladas em 1997, 

com o registro da menor produyao no referido perfodo. 

Ainda conforme os dados do Anexo C, a partir de 1998 a produyao de fibras 

texteis de algodao no pafs inicia uma recuperayao, atingindo em 2001 o volume de 

938,8 mil toneladas. Em relayao as fibras artificiais, observa-se uma tendencia a 

reduyao da produyao de raiom viscose no Brasil a partir de 1994, alem da suspensao 

da produyao de raiom acetate a partir de 1986. Em relayao as fibras sinteticas, pode-se 

observar a continuidade da tendencia do crescimento da produyao no pais, atingindo 

em 2001 o volume de 438,3 mil toneladas. Finalizando, a produyao de fibras texteis no 

Brasil em 2001 apresentou as seguintes quantidades e porcentagens: 961,7 mil 

toneladas de fibras naturais (67,3% do total produzido); 28,5 mil toneladas de fibras 

artificiais (2% do total produzido) e 438,3 mil toneladas de fibras sinteticas (30,6% do 

total produzido). E importante destacar a participac;;ao das fibras texteis de algodao no 

total produzido no Brasil: elas representaram 97,6% do total de fibras naturais e 65,7% 

do total de fibras texteis produzidas em 2001. 

A partir do que foi exposto acima, podemos concluir que a produyao de tecidos, a 

partir de fibras naturais, artificiais ou sinteticas, acompanha aproximadamente a mesma 

proporyao apresentada pela produyao dos diferentes tipos de fibras texteis no pais, 

considerando-se a realizayao de importac;;oes de filamentos, fibras e fios texteis e ainda 

que e cada vez mais comum a mistura de diferentes fibras para a melhoria das 

caracteristicas do fio e do produto final. 

Durante os anos 80, o fraco desempenho da atividade industrial no Brasil pode 

ser assim resumido: 
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[ ... ] No total, em nove anos, entre 1980/89, o crescimento real foi de apenas 

7,8%, que pode ser considerado inis6rio, quando se sabe que na decada de 

1970, a taxa de crescimento da industria de transfonmavao brasileira foi da 

ordem de 9% ao ana. Se a estes dados ainda agregassemos a recessao que 

se inicia em 1990, alcanyarfamos Indices de produ9l!o industrial menores que 

os do infcio da decada.
26 

Segundo Barjas Negri (1996), essa situac;So foi resultado das polfticas de 

ajustamento a crise intemacional praticadas a partir do final da decada de 70 e dos 

Indices inflaciomkios cr6nicos dos ultimos anos da propria decada de 80. 

Enquanto na decada de 1970, foi observado um crescimento maior nos setores 

industriais produtores de bens de capital e de bens de consumo duravel, nos anos 80, 

esse crescimento foi observado nos setores direcionados ao mercado extemo, como 

papel e celulose, metalurgia, qufmica, materia is de transporte e outros. 

Durante a decada de 80, em relac;So ao desempenho da atividade industrial, o 

Estado de Sao Paulo foi o mais seriamente afetado, devido a diversos fatores, entre os 

quais destacamos: a concentrac;So de dois terr;:os da industria de bens de capital, 

fortemente atingida pela crise, neste Estado e a interdependemcia tecnica existente em 

sua estrutura industrial, ou seja, a incidencia de um fator positive ou negative sobre um 

setor importante, afeta os demais setores industriais com maior intensidade em Sao 

Paulo do que nas outras areas do pafs. 

Uma analise da polftica industrial implementada nas decadas de 80 e 90 no 

Brasil e feita por Margarida A. C. Baptista, em seu estudo "Polftica Industrial e 

Desestruturaqao Produtiva". Segundo ela, [ ... ] "o primeiro elemento a destacar, numa 

tentativa de realizar um balan90 geral da decada de oitenta, e a cristalizaqao da 

estrutura produtiva herdada da decada de setenta" [ ... ](BAPTISTA, 1993, p. 233, grifo 

do autor). 

A autora se refere a nao realizac;So de investimentos significativos em novas 

fabricas e na aplicac;So de novas tecnicas de gerenciamento produtivo, ocasionando um 

distanciamento dos padroes de qualidade e eficiencia exigidos pelo mercado 

internacional. As exportaqoes, que cresceram significativamente durante os anos 80, 

26 Cf NEGRI, 1996, p. 158. 
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foram o resultado de politicas governamentais, como a concessao de subsidies e 

incentives, a ado9f!io de polfticas cambiais agressivas e a manuten9f!io do baixo nfvel 

salarial, e do fate de que os produtos exportados eram, geralmente, commodities 

industriais. 27 

Ainda segundo ela, durante a decada de 70, nao foram incorporados a estrutura 

industrial brasileira diversos setores e segmentos industriais, hoje considerados lfderes 

no processo de acumula9f!io e valoriza9f!io do capital a nfvel internacional. Dessa fonma, 

considerando - se que, no final des anos 70, havia uma convergencia da estrutura 

industrial brasileira com aquela encontrada nos pafses desenvolvidos, ela deixou de 

existir no final da decada de 80. Contrariamente a isso, autora indica uma situa9f!io de 

divergencia, na medida em que o crescimento verificado ocorreu nos setores industriais 

tradicionais, direcionados ao mercado externo. 

Confonme o artigo de Edi B. Junior e Carlos A Hemais, denominado "0 Brasil e 

sua industria textil: uma abordagem hist6rica. Parte I - des prim6rdios coloniais a 
decada de 80" (2000), a crise economica ocorrida naquela decada permitiu que apenas 

as grandes empresas texteis realizassem investimentos tecnol6gicos - como, per 

exemplo, a importa9f!io de maquinas mais produtivas -, ocasionando uma diferencia9f!io 

nesse aspecto entre estas e as pequenas e medias empresas. As exportai(Oes 

passaram a ter um papel importante para as empresas texteis a partir des anos 80. 

Segundo Barjas Negri (1996), as exportac;:oes de tecidos a partir de 1974 e 

durante a decada de 1980, foram lideradas pelas industrias texteis do Estado de Sao 

Paulo, que concentrava parcela significativa da produ9f!io textil brasileira. 

A partir da implanta9f!io de proposic;:oes baseadas no neoliberalismo, 

especialmente com o infcio do Governo do Presidente Fernando Coller de Mello em 

1990, as diretrizes da polftica industrial foram radicalmente alteradas, ocasionando 

impactos profundos em toda a organiza9f!io da produ9f!io economica brasileira. 

Retomando o estudo de Margarida A C. Baptista (1993), ela afirma que, partindo 

da identifica9f!io da origem estrutural da crise economica existente no pals como sendo 

27 As commodities sao produtos de destaque nas rela¢es comerciais internacionais, normalmente negociados nas 
bolsas de mercadorias. As commodfties industriais sao produtos origimirios das industries de insumos basicos, como 
petroqufmicos e papeL 
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relacionada ao esgotamento do padrao de desenvolvimento colocado em pratica desde 

a decada de 1950, o discurso governamental veiculado a partir de entao, na area de 

polftica industrial, apontava a utiliza9<3o indiscriminada de instrumentos de protec;:ao ao 

mercado intemo como a causa da ineficiencia verificada na atividade produtiva 

nacional, refletindo nos baixos nfveis de competitividade perante os pafses 

desenvolvidos. Portanto, ao Govemo caberia implementer um novo padrao de 

desenvolvimento, com condigoes para a retomada do crescimento econ6mico em novas 

bases. Assim, passa a ser implantada uma polftica de liberaliza9iio da economia 

brasileira, com o objetivo de incentivar a moderniza9<3o industrial por parte do setor 

privado. Essa polftica combinava elementos de pressao sabre as empresas, 

denominados de "polfticas de competi9iio", juntamente com elementos de estfmulo, as 

chamadas "medidas de competitividade" (BAPTISTA, 1993, grifo do autor). 

Passando a enfocar as "polfticas de competi9iio", a autora indica que 

As politicas de desregulamenta~o e abertura da economia brasileira a 
concorrencia extema podem ser agrupadas em tres eixos basicos: politica de 

liberaliza~o comercial; politicas de atra~o ao investimento direto extemo, via 

redefini~o nas condi<;:iies de opera~o das empresas estrangeiras no pais; 

politica de privatiza~o das estatais?
8 

Entre os tres eixos basicos citados acima, concentraremos nossa aten9iio no 

estudo da polftica de liberaliza9<3o comercial, responsavel pelos maiores impactos 

ocorridos no mercado textil nacional durante esse periodo. 

A caracterfstica central das "polfticas de competi9iio" e destacada por Fabio 

Stefano Erber (1991, p. 419-420 apud BAPTISTA, 1993, p. 241-242): 

A politica econiimica do presente govemo e, dentro desta, a politica industrial, 

e reg ida pelo velho paradigma liberal que identifica a raiz da crise industrial nos 

empecilhos postos ao livre funcionamento dos mecanismos de mercado pela 

prote~o dada a industria nacional contra as importa<;:iies, pelas estruturas 

oligop61icas de produ~o, por algumas diferen<;:as de tratamento entre capitais 

de origem nacional e estrangeira e pela interven~o do Estado. 29 

28 BAPTISTA, Margarida A C. Politica Industrial e Desestrutura9iio Produtiva. In APPY, Bernard et. al. Crise 
Brasileira: anos oitenta e Govemo Co/lor. Siio Paulo: INCA; DESEP, 1993. p.239. 
29 Cf. BAPTISTA, 1993, p. 241-242. 
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Ainda segundo a autora, em relac;So as "medidas de competitividade", elas foram 

estabelecidas no Programa de Competitividade Industrial (PCI) e abrangiam tres 

aspectos: estrutural, setorial e empresarial. 

Em seu estudo, a autora estabelece uma diferenciac;So basica entre a natureza 

das "polfticas de competic;So" - baseadas na abertura comercial - e das "medidas de 

competitividade" - estabelecidas no PC I. Enquanto as "polfticas de competic;So" surtem 

efeito a curto prazo, afetando de forma imediata e direta o mercado das empresas, as 

"medidas de competitividade", destinadas a diminuir os custos de investimentos e a 

promover as condigoes gerais de competitividade do sistema industrial, apresentam 

resultados apenas a Iongo prazo. Assim, as ·medidas de competitividade" deveriam ser 

implementadas pelo Govemo Federal anteriormente as "polfticas de competic;So", 

porem o que ocorreu foi exatamente o contrario. Alem disso, e importante assinalar que 

as "medidas de competitividade" nao foram implementadas de forma integral. 

Segundo a autora, 

A implementagao da Pice [Polftica Industrial e de Comercio Exterior] tem-se 

restringido, na pratica, quase que exclusivamente a uma politica de abertura 

comercial estabelecida pelas 'polfticas de competigao'. [ ... ] estas polfticas tern 

como pressuposto biisico a convict;:ao de que a pressao competitiva decorrente 

da abertura do mercado a concorrencia extema traria, como resultado, o 

aumento da competitividade da industria brasileira.
30 

Finalizando, a autora afirma que a conjugac;So da politica de abertura comercial a 

polftica de "estabilizac;So" adotada, caracteristicamente recessiva, levou a industria 

brasileira a uma crise sem precedentes (BAPTISTA, 1993, grifo do autor). 

Dentro do contexte exposto acima, a industria textil foi urn des setores mais 

atingidos, devido a diversos fatores, analisados per Celio Hiratuka e Renate de Castro 

Garcia (1995) no artigo "lmpactos da abertura comercial sobre a dinamica da industria 

textil brasileira". 

lnicialmente, os autores analisam o cenario internacional, onde pede ser 

observado urn crescimento da concorrencia no comercio mundial de produtos texteis 

30 Cf. BAPTISTA, 1993, p. 255, (grifo do autor). 
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nas ultimas decadas, ocasionado pela diminuigao relativa na demanda mundial por 

produtos texteis e de vestuario, a partir dos anos 70, e tambem pelo surgimento de 

novos fornecedores nos pafses em desenvolvimento no final dos anos 60 e infcio da 

decada de 70. Alguns pafses do Sudeste Asiatico, especialmente Hong Kong, Coreia 

do Sui e Taiwan, passaram a se destacar como exportadores de artigos texteis. 

Conforme o estudo de Marcelo C. Barbosa et al. (2004}, denominado "Setor de 

Fibras Sinteticas e Suprimentos de lntermediarios Petroqufmicos", a combinagao de 

cambio competitivo (acompanhando as varia96es do d61ar), elevados subsfdios e 

praticas tarifarias estimuladoras do desenvolvimento, integrou uma estrategia 

governamental que proporcionou a organiza9ao de grandes conglomerados, 

inicialmente no Japao, posteriormente nos chamados Tigres Asiaticos (Coreia do Sui, 

Taiwan, Hong Kong e Cingapura) e, mais recentemente, em pafses como a China, 

Tailandia, Malasia, Indonesia, fndia, Paquistao e Filipinas. Conforme o estudo, 

[ ... ] Pode-se dizer que houve no Extremo Oriente, como resultado das 

diferenl(as de custos relacionadas iis taxas de cambio e a mao-de-obra, a 

constitui9§o de uma divisao intra-regional do trabalho no setor textil 

(fibraslfiac;:ao, tecidos e confec9§o), marcada pelo progressivo deslocamento 

de unidades industriais de transnacionais para ZPEs [zonas de 

processamento de exportac;:Oes] de pafses com taxas de cambio mais 

desvalorizadas e menores custos salariais [ ... ]31 

Retomando o artigo de Celio Hiratuka e Renato de Castro Garcia, diante disso, 

os pafses desenvolvidos iniciaram urn processo de reorganizagao da produgao textil, 

com a instala9ao de novas maquinas e a implantagao de novas formas de organiza98o 

produtiva em suas industrias, buscando compensar, pelo aumento da produtividade, 

seu custo mais elevado da mao-de-obra. Por sua vez, os pafses em desenvolvimento 

tambem se viram obrigados a incorporar as inova¢es tecnol6gicas em seu processo 

produtivo. 

Essas transforma96es resultaram no aumento da capacidade produtiva mundial -

a oferta de fios entre 1980 e 1991 cresceu 30% -, alem de altera¢es nos 

determinantes tradicionais da competitividade da industria textil, que passou a ser mais 

31 BARBOSA. Marcelo C. et al. Setor de Fibras Sinteticas e Suprimento de Intermediaries Petroqufmicos. BNDES 

Setaria!, Rio de Janeiro, n. 20, set. 2004, p. 89. 
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capital-intensiva, devido aos altos custos das novas maquinas, e a empregar uma 

quantidade muito menor de trabalhadores, devido ao crescimento da produtividade e a 

elimina<;ao de algumas opera<;oes no processo produtivo modernizado. 

Frente a este cenario internacional, os autores passam a situar a industria textil 

brasileira, indicando que seu principal objetivo sempre foi atender ao mercado interne, 

sendo que o crescimento das exporta<;oes esteve sempre relacionado com a redu<;ao 

das vendas no mercado brasileiro. Como ja indicado anteriormente, as grandes 

empresas continuam responsaveis pela maier parte das exporta<;oes de artigos texteis. 

De uma forma geral, as estrategias direcionadas para melhoria na qualidade e 

diferenciayao dos produtos, bern como a implantayao de novas formas de organiza<;ao 

produtiva nas industrias texteis, eram menos difundidas ainda do que as inova<;Oes 

tecnol6gicas. As rela<;oes interfirmas no setor textil tambem se encontravam muito 

atrasadas, sendo pouco comum a cooperayao entre as empresas. Assim, a industria 

textil era caracterizada como pouco competitiva, apresentando atraso tecnol6gico e 

organizacional, alem de grandes dificuldades quanto as rela<;Oes interfirmas. 

Os maiores impactos da polftica de liberalizayao comercial implantada a partir de 

1990 foram observados sobre as importay6es do setor textil. A tabela a seguir 

apresenta dados importantes a esse respeito: 
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TABELA 1.4- BRASIL: TARIFAS ADUANEIRAS PARA PRODUTOS TEXTEIS 

ALiQUOT AS 

Produtos 1986 1988 1990 1991 1992 1993. 1994** 

Fios de seda 85 50 20 20 20 15 10 

Tecidos de seda 105 65 40 40 30 20 15 

La bruta 30 30 0 0 0 0 0 

Fios de Ia 65 50 20 20 20 15 10 

Tecidos de Ia 105 65 40 40 30 20 15 

Algodao em pluma 55 10 0 0 0 0 0 

Fios de algodao 85 30 20 20 20 20 10 

Tecidos de algodao 105 60 40 40 30 20 15 

Filamentos art./sint 55 55 20 20 20 20 20 

Fil. de poliuretano (/ycra) 55 55 20 0 0 0 0 

Tecidos de filamentos 85 65 40 40 30 30 20 

Fibras art./sint. 55 45 20 20 20 15 15 

Fios e fibras art./sint. 55 55 20 20 20 20 20 

Tecidos de fibras art./sint 105 65 40 40 30 30 20 

• Alfquotas com vigencia antecipada para 01/10/1992. 

- Alfquotas com vigencia antecipada para 01/07/1993. 

Fonte: SINDITExTIL!ABIT apud GARCIA, 1993, p. 81. 

Sem duvida alguma, a forte redugao das allquotas32 de importagao sobre os 

produtos texteis alterou profundamente a balanya comercial textil e de confecyCies do 

pafs, como mostrado na tabela seguinte: 

32 Designayao dada ao percentual com que determinado tribute incide sabre a coisa tributada. 
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TABELA 1.5- BRASIL: BALAN<;:A COMERCIAL TEXTILE DE CONFEC<;:OES EM US$ 1.000.000 

ANO EXPORTA<;:AO IMPORTA<;:AO SALDO 

1975 535 114 421 

1980 916 120 796 

1985 1.001 72 929 

1990 1.248 463 785 

1991 1.382 569 813 

1992 1.491 535 956 

1993 1.382 1.175 207 

1994 1.403 1.323 80 

1995 1.441 2.286 -845 

1996 1.292 2.310 -1.018 

1997 1.267 2.416 -1.149 

1998 1.113 1.923 -810 

1999 1.010 1.443 -433 

2000 1.222 1.606 -384 

2001 1.306 1.233 73 

2002 1.185 1.033 152 

2003 1.656 1.061 595 

Fonte: ABIT 

Em rela<;:Bo as exportac;:oes, durante a decada de 90 elas apresentaram um 

declinio, cuja recupera<;:ao pode ser observada a partir do ano 2000. 

As principais alterac;:oes ocorreram nas importac;:oes que, a partir de 1990, 

apresentaram um crescimento forte e constante, atingindo o valor mais elevado em 

1997 e, a partir deste ano, apresentaram uma gradual redu<;:Bo. 

Segundo o "Estudo da Competitividade de Cadeias lntegradas no Brasil: 

lmpactos das zonas de livre comercio - Cadeia Textil e Confecc;:Oes" (2002), o citado 

perfodo de crescimento das importac;:oes, alem da influemcia da polftica de liberaliza<;:ao 

comercial, foi favorecido tambem pelo crescimento do consume interne e pelo 

fortalecimento de fornecedores estrangeiros de artigos texteis de baixo custo, 

representados per pafses do Sudeste Asiatico, com destaque para Hong Kong, Coreia 

do Sui e Taiwan. A redu<;:Bo gradual das importac;:oes, a partir de 1998, esta relacionada 

a tomada de medidas per parte do Govemo Federal e a realiza<;:ao de investimentos 
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privados, sendo que, a esses fatores deve ser acrescida a desvalorizac;ao cambial a 

partir de 1999 (UNIVERSIDADE, 2002). 

Esses dois movimentos foram responsaveis pela alterac;ao na balanya comercial 

textil e de confecy6es do Brasil que, ate 1994 era superavitaria e, a partir desta data, 

passa a ser deficitaria, sendo que em 1997 foi registrado o maior deficit no valor de US$ 

1.149 milhOes. A situac;ao de superavit sera recuperada apenas em 2001, mesmo 

assim com uma pequena diferem;a no total de US$ 73 milhoes, como mostrado no 

grafico a seguir, elaborado a partir dos dados da tabela anterior: 

Grafico 1.1 

Brasil: Saldo da balan~ra comercial textil e de 

confec~roes em US$1.000.000 

Fonte dos dados: ABIT 

Um estudo realizado por Ana Paula F. Gorini (2000), denominado "Panorama do 

Setor Textil no Brasil e no Mundo: Reestruturac;ao e Perspectivas", indica que a 

conjugal(8o dos impactos da politica de liberalizac;ao comercial, do aumento da 

competic;8o com os produtos importados a partir de 1990 e da estabilizac;ao da moeda 

brasileira, resultando no crescimento do consume da populal(8o de menor renda, 

possibilitaram a ocorrencia de transformac;Qes estruturais na industria textil brasileira, 

entre os quais destacamos: 
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- Grande concentragao produtiva, caracterizando a industria textil atualmente 

como intensiva no usc de capital, devido a exigencia de elevados investimentos para 

atualizayao tecnol6gica e organizacional (este aspecto sera analisado no capitulo 2); 

- Aumento da relayao capital/trabalho, ocasionado pelos elevados investimentos; 

- Aumento da participagao da regiao Nordeste na produyao textil brasileira, 

estimulada por polfticas de incentives fiscais estabelecidas pela SUDENE e pelo menor 

custo da mao-de-obra. 

Em relac;ao a este ultimo aspecto, o mencionado estudo "Analise da eficiencia 

economica e da competitividade da cadeia textil brasileira" (2000), tambem considera 

como urn fator de atrac;ao das industrias texteis para o Nordeste, o baixo custo da 

energia eletrica nesta regiao, se comparado ao Centro-Sui. Recentemente, os govemos 

estaduais do Ceara e da Parafba implantaram programas de incentives fiscais, 

conseguindo garantir a instalayao de importantes unidades produtivas texteis. 
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1.3 ESPACIALIZACAO ESTADUAL E MUNICIPAL DAATIVIDADE TEXTIL 

A seguir, apresentaremos dados sabre o numero de estabelecimentos texteis 

existentes nos Estados brasileiros, agrupados por Macro Regioes segundo o IBGE, 

organizados na tabela 1.6. Antes, porem, e necessaria um esclarecimento em rela~o 

ao porte dos estabelecimentos. A fonte dos dados referentes a 1960, 1970, 1980 e 

1985 foi o Censo Industrial realizado pelo IBGE, abrangendo os estabelecimentos com 

mais de uma pessoa empregada. Ap6s 1985, nao foram mais realizados os Censos 

lndustriais. Para a obten~o dos dados referentes a 1996 e 2000, foi utilizada a 

Pesquisa Industrial Anual (PIA), tambem realizada pelo IBGE. Contudo, ela abrange 

estabelecimentos com mais de trinta pessoas empregadas. Para atenuar essa 

dificuldade, sao apresentadas as porcentagens relativas a participa~o de cada Estado 

no total de estabelecimentos texteis existentes no pals no perfodo. 
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TABELA 1 6 BRASIL· N' DE ESTABELECIMENTOS TEXTEIS POR EST ADOS E MACRO REGIOES DO IBGE -
EST ADO/ 
REGIAO 1960 %. 1970 %• 1980 %. 1985 %• 1996 %. 2000 

ESPIRITO 
SANTO 3 0,07% 15 0.2% 19 0,3% 25 0,4% 10 I 0,6% 10 

MINAS GERAIS 182 4,2% 294 5,5% 436 7,2% 509 8,8% I 140 9,4% 146 

RIO DE 
JANEIRO 186 4,3% 330 6,2% 329 5,4% 354 6,1% 62 4,1% 44 

SAO PAULO 2149 50,3% 3260 61,2% 3194 53,1% 2504 43,4% 846 57,2% 631 

SUDESTE 58,9% 731% 66% 58,7% 71,3% 

PARANA 43 1% 151 2,8% 198 3,2% 327 5,6% 71 4,8% 59 

RIOGDE. DO 
SUL 106 2,4% 292 5,4% 343 5,7% 358 6.2% 44 2,9% 41 

STA. CATARINA 137 3,2% 243 4,5% 338 56% 433 7,5% 138 91% 186 

SUL 6,6% 12,7% 14,5% 19,3% 16,8% 

ALAGOAS 272 6,3% 32 0,6% 23 0,3% 15 0,2% 3 0,2% 6 

BAHIA 104 2,4% 90 1,6% 186 27% 201 3,4% 17 1,1% 24 

CEARA 140 3,2% 159 2,9% 224 3,7% 175 3% 41 2,7% 41 

MARANHAO 57 1,3% 34 0,6% 18 0,2% 20 0,3% 2 0,1% 2 

PARAiBA 104 2,4% 59 1,1% 321 5,3% 280 4,8% 21 1,4% 21 

PERNAMBUCO 172 4% 184 3.4% 180 
2,6% i! 22% 34 2,2% 38 

PIAUi 497 11,6% 46 0,8% 14 0,2% 0,1% 2 0,1% 2 

RIOGDE. DO 
NORTE 57 1,3% 67 1,2% 106 1,7% 229 3,9% 12 0,8% 20 

SERGIPE 39 0,9% 23 0,4% 41 0,6% 27 0,4% 15 1% 13 

NORDESTE 33,4% 12,6% 17,3% 18,3% 9,6% 

DISTRITO 
FEDERAL 3 0,05% 1 0,01% 5 0,06% 

GOlAS 3 007% 9 0,1% 15 02% 16 0,2% 12 0,8% 18 

MATOGROSSO 1 0,02% 6 0,1% 2 0,03% 1 0,05% 13 

MATOGR. DO 
SUL 4 0,06% 75 1,3% 4 0,2% 5 

CENTRO-

OESTE 0,09% 0,25% 0,27% 1,61% 1,06% 

~CRE 

AMAPA 

~MA20NAS 12 0,2% 7 0,1% 30 0,4% 30 0,5% 3 I 0,2% 3 

PARA 6 0,1% 15 0,2% 27 0,4% 35 0,6% 3 0,2% 4 

RONDONIA 1 0,01% 

RORAIMA 

TOCANTINS 

NORTE 0,3% 0,3% 0,81% 1,1% 0,4% 

TOTAL 4270 5319 6007 5758 1479 1328 

Fonte dos dados: IBGE- Censo Industrial de 1980, 1970, 1980 e 1985- Empresas com mais de 1 empregado 

IBGE- Pesquisa Industrial Anual (PIA) 1996 e 2000- Empresas com mais de 30 empregados 

* As porcentagens apresentadas se referem ao total de estabelecimentos texteis existentes no pais no periodo. 

%. 

' 
0,7% 

11,1% 

3,3% 

47,5% 

62,6% 

4,4% 

3% 

13,9% 

21,3% 

04% 

1,8% 

3% 

0,1% 

1,5% 

2,8% 

0,1% 

1,5% 

0,9% 

12,1% 

1,3% 

0,9% 

0,3% 

2,5% 

0,2% 

03% 

0,5% 

Os dados referentes a 1985 foram obtidos atraves de uma tabulas:&o especial e!aborada pelo Departamento de Industria 
do IBGE do Rio de Janeiro. 
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A partir dos dados da tabela 1.6, elaboramos o mapa a seguir, baseado na 

divisao do Brasil em Macro Regioes segundo o IBGE, com a porcentagem de 

estabelecimentos texteis existentes em cada uma delas, em relagao ao total do pafs, 

para os anos de 1960, 1970, 1980, 1985, 1996 e 2000. 
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Mapa 1.1 
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Brasil - Porcentagem de estabelecimentos 

texteis par Macro Regioes do IBGE. 

0 

km 

460 900 

Fonte: IBGE-: Censo Industrial de 1960, 1970, 1980 e 1985. 
(empresas com mais de 1 empregado). 
IBGE - Pesquisa Industrial Anual (PIA) 1996 e 2000. 
(empresas com mais de 30 empregados). 





A analise conjunta da tabela 1.6 e do mapa 1.1 mostra situa<;:oes diferenciadas 

para cada uma das Macro Regioes. 

A Macro Regiao Sudeste destaca-se por apresentar continuamente as maiores 

porcentagens de estabelecimentos texteis em relayao ao total existents no pais entre 

1960 e 2000. Em 1960, possufa 58,9% dos estabelecimentos, sendo que em 2000 

alcanya 62,6%, com varia<;:oes no decorrer do perfodo analisado. 

A Macro Regiao Sui apresenta um crescimento nas porcentagens de 

estabelecimentos texteis durante o perfodo, exceto no ano de 1996, quando ela foi de 

16,8%, estando um pouco abaixo daquela verificada em 1985 (19,3%). 

No Centro-Oeste, observa-se uma recente tendencia ao crescimento das 

porcentagens, especialmente em relayao a 2000, quando atingiu 2,5%. 

Em relayao a Macro Regiao Nordeste, pode ser observada, de forma geral, uma 

reduyao nas porcentagens de estabelecimentos texteis. Houve uma forte queda da 

mesma entre 1960 e 1970, seguida de uma lenta retomada ate 1985, ocorrendo 

novamente uma diminuiyao em 1996 e uma pequena recuperayao em 2000. No perfodo 

como um todo, as porcentagens declinaram de 33,4% em 1960 para 12,1% em 2000. 

Finalmente, a Macro Regiao Norte apresenta uma participa<;:ao nao significativa 

em relayao ao aspecto analisado. 

Considerando-se as mesmas observagoes feitas para os dados da tabela 1.6, 

elaboramos a tabela 1.7, como numero de municfpios de cada Estado e Macro Regiao 

do IBGE com presenya de estabelecimentos texteis no pafs: 

53 



TABELA 1.7 ·BRASIL: N' DE MUNICiPIOS COM ESTABELECIMENTOS TExTEIS POR EST ADOS E MACRO REGKlES 
DOIBGE 

EST ADO/ 
REGIAO 1960 %* 1970 .,.. 1980 %. 1985 .,. . 1996 .,.. 2000 

ESPiRITO SANTO 2 0,3% 7 0,9% 9 1,1% 8 1% 7 1,9% 7 

MINAS GERAIS 67 11,3% 78 
I 

11% 97 12,6% 88 11,6% 55 15,3% 65 

RIO DE JANEIRO 13 2,2% 19 2,6% 29 3,7% 28 3,8% 18 5% 12 

lsAo PAULO 157 28,6% 182 ' 25,7% 183 23,9% 179 24,3% 111 31% 111 

SUDESTE 40,4% I 40,2% 
1 

41,3% 40,7% 53,2% 

PARANA 17 2,8% 46 6,5% 82 8,1% 85 11,5% 30 8,3% 29 

RIO GDE. DO SUL 33 5,5% 65 9,2% 71 9,2% 88 11,9% 20 5,5% 21 

STA. CATARINA 40 6,7% 51 7,2% I 57 7,4% 49 6,6% 34 9,4% 39 

SUL 15% 22,9% I 24,7% 30% 23,2% 

ALAGOAS 15 2,5% 14 1,9% 10 1,3% 6 0,8% 3 0,8% 5 

BAHIA 36 6,4% 36 I 5% 42 5,4% 47 6,3% 10 2,8% 9 

CEARA 46 8,1% 44 6,2% 50 6,5% 37 5% 12 3,3% 8 

MARANHAO 17 2,8% 17 2,4% 12 1,5% 6 0,8% 2 0,5% 2 

PARAiBA ·33 ·55% ·30 ·4,2% ·32 4·1-% ·32 43% .. a. ·2,2% ·10 

PERNAMBUCO 42 7,1% 43 6% 40 5,2% 32 4,3% 19 5,3% 20 

PIAUi 15 2,5% 16 2,2% 
I 

7 0,9% 3 0,4% 2 0,5% 2 

RIOGDE. DO 
NORTE 25 4,2% 27 3,8% 29 3,7% 17 2,3% 6 1,6% 6 

SERGIPE 20 3,3% 12 1,6% 12 15% 7 0,9% 7 1,9% 7 

NORDESTE 42,4% 33,3% 30,1% 25,1% 18,9% 

DISTRITO 
FEDERAL 1 0,1% 1 0,1% 1 0,1% 

GOlAS 2 0,3% 5 0,7% 8 1% 4 0,5% 6 1,6% 11 

MATOGROSSO 1 0,1% 5 0,7% 1 0,1% 1 0,2% 9 

MATO GR. DO 
SUL 3 0,3% 8 1% 3 08% 4 

CENTRO.OESTE 0,4% 1,5% 1,4% 1,7% 2,6% 

ACRE 

AMAPA 

AMAZONAS 2 0,3% 3 0,4% 5 0,6% 4 0,5% 1 0,2% 1 

' 
PARA 3 0,5% 5 0,7% 5 0,6% 8 1% 3 0,8% 1 

RONDONIA 1 0,1% 

RORAIMA 

TOCANTINS 

I NORTE 0,8% 1,1% 1,3% 15% 1% 

TOTAL 590 706 765 736 358 379 

Fonte dos dados: IBGE. Censo Industrial de 1960, 1970, 1960 e 1985. Empresas com mais de 1 empregado 

IBGE. Pesquisa Industrial Anual (PIA) 1988 e 2000. Empresas com mais de 30 empregados 

" As porcentagens apresentadas se referem ao total de municipios brasileiros com estabelecimentos texteis no periodo. 
Os dados referentes a 1985 foram obtidos atraves de uma labulal'ilo especial elaborada pelo Departamento de IndUstria do 
IBGE do Rio de Janeiro. 
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1.4 ARENA E AREA DA PRODU<;AO TEXTIL 

Neste ponto, a partir de uma analise conjunta das tabelas 1.6 e 1.7, podemos 

apontar algumas situac;Oes: 

- Os Estados do Maranhao e do Piauf apresentaram uma redugao tanto na 

porcentagem relativa a sua participagao no total de estabelecimentos texteis do pais 

como na porcentagem de municipios com estabelecimentos texteis; 

- Os Estados do Ceara e do Rio Grande do Norte apresentaram alternancia entre 

redugao e crescimento da porcentagem de estabelecimentos texteis existentes, sendo 

que a observagao do conjunto indica a manutengao da porcentagem de 

estabelecimentos, com varia96es ao Iongo do periodo; em ambos, houve uma redugao 

na porcentagem de municipios com estabelecimentos texteis; 

- A Bahia apresentou uma alternancia entre redugao e crescimento da 

porcentagem de estabelecimentos texteis existentes, sendo que a observac;ao do 

conjunto indica uma redugao quando se compara as porcentagens referentes a 1960 

(2,4%) e 2000 (1 ,8%), com variac;Oes ao Iongo do periodo; observa-se uma diminuigao 

na porcentagem de municipios com estabelecimentos texteis; 

- Em Pernambuco a porcentagem relativa a sua participagao no total de 

estabelecimentos texteis do pais sofreu uma redugao ate 1996, seguida de um pequeno 

crescimento; tambem houve uma redugao na porcentagem de municipios com 

estabelecimentos texteis; 

- No Amazonas e no Para a porcentagem relativa a sua participagao no total de 

estabelecimentos texteis do pais apresentou um crescimento ate 1980, com posterior 

reduc;8o; em rela9ao aos municipios, houve uma diminuigao na porcentagem de 

municipios com estabelecimentos texteis em ambos os Estados; 

- Em Sergipe houve uma alternancia entre redugao e crescimento da 

porcentagem de estabelecimentos texteis existentes, sendo que a observac;ao do 

conjunto indica a manutengao da porcentagem de estabelecimentos, com variac;Oes ao 

Iongo do periodo; neste Estado, observa-se uma reduc;8o na porcentagem de 
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municfpios com estabelecimentos texteis ate 1980, com um pequeno crescimento a 

partir de 1996; 

- Em Alagoas foi registrada uma redugao na porcentagem relativa a sua 

participagao no total de estabelecimentos texteis do pais de 1960 a 1996, com um 

pequeno crescimento em 2000, situac;:ao semelhante no que se refere a porcentagem 

de municfpios com estabelecimentos texteis; 

- Na Paraiba foi observada uma alternancia entre redugao e crescimento da 

porcentagem de estabelecimentos texteis existentes, sendo que a observac;:ao do 

conjunto indica uma redugao quando se compara as porcentagens referentes a 1960 

(2,4%) e 2000 (1 ,5%), com variayCies no decorrer do perfodo; houve uma redugao no 

numero de municfpios com estabelecimentos texteis de 1960 a 1996, com um pequeno 

aumento em 2000; 

De uma forma geral, os dados relatives a esse primeiro conjunto de Estados 

acima citados indicam a diminuigao da arena de produgao, que esta ligada a ampliagao 

da area de produgao. 

A diminuigao da arena de produgao significa a diminuigao numerica dos locais de 

realizagao do processo produtivo propriamente dito, onde se observa um elevado grau 

de especializagao e eficiencia, enquanto que a ampliagao da area de produgao se 

refere a expansao da abrangencia espacial das ligayCies com as demais instancias 

relacionadas a produgao (como, por exemplo, as areas fornecedoras de materias

primas), a circulagao e ao consume das mercadorias produzidas. A diminuigao da arena 

e a ampliac;ao da area de produc;ao estao relacionadas a organizagao dos circuitos 

espaciais produtivos e aos conseqOentes cfrculos de cooperagao que se instalam a 

partir deles, atraves dos quais podemos observar o uso diferenciado de partes do 

territ6rio pelas empresas, instituic;oes e indivfduos, apoiado nas tecnologias da 

informagao (SANTOS; SILVEIRA, 2001). 

- Os Estados do Espirito Santo, Goias, Minas Gerais, Malo Grosso do Sui, Malo 

Grosso e Santa Catarina apresentaram tanto um crescimento na porcentagem relativa a 

sua participagao no total de estabelecimentos texteis do pais como um aumento na 

porcentagem de municfpios com estabelecimentos texteis; 
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- 0 Rio Grande do Sui apresentou um crescimento na porcentagem relativa a 

sua participa<;ao no total de estabelecimentos texteis do pals ate 1980, seguido de uma 

redu<;Eio, situa<;ao semelhante no que se refere a porcentagem de municfpios com 

estabelecimentos texteis; 

- 0 Parana apresentou um crescimento na porcentagem relativa a sua 

participa<;ao no total de estabelecimentos texteis do pals ate 1996, seguida de uma 

redu<;Eio em 2000, o mesmo ocorrendo no que se refere a porcentagem de municfpios 

com estabelecimentos texteis; 

- 0 Estado do Rio de Janeiro apresentou um crescimento na porcentagem 

relativa a sua participa<;ao no total de estabelecimentos texteis do pals ate 1970, 

seguido de uma redu<;ao e a porcentagem de municfpios com estabelecimentos texteis 

tambem registrou um crescimento ate 1996, seguido de uma redu<;Eio em 2000; 

- 0 Estado de Sao Paulo apresentou uma altemancia entre redu<;ao e 

crescimento da porcentagem de estabelecimentos texteis existentes, sendo que a 

observa<;ao do conjunto indica uma reduc;:ao quando se compara as porcentagens 

referentes a 1960 (50,3%) e 2000 (47,5%), com a presenc;:a de varia<;Oes ao Iongo do 

perfodo; houve um crescimento na porcentagem de municfpios com estabelecimentos 

texteis neste Estado. 

Os dados referentes a esse segundo conjunto de Estados, indicam, de uma 

forma geral, uma maier concentra<;ao da produ<;ao textil. 

Mais especificamente em rela<;ao aos Estados de Goias, Mate Grosso do Sui e 

Mate Grosso, eles indicam uma expansao da denominada Regiao Concentrada. 0 

conceito de Regiao Concentrada engloba os Estados do Sui e do Sudeste do pals, 

onde se concentram a disponibilidade e o uso da tecnica, da ciencia e da informa<;ao. 

Esta concentra<;ao permite o aumento da produtividade, caracterizada como a redu<;Eio 

do tempo de produ<;ao de maiores quantidades de mercadorias em areas mais 

reduzidas. 

Segundo Milton Santos e Marfa Laura Silveira, 
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Ao mesmo tempo que aumenta a importiincia dos capitais fixos (estradas, 

portos, silos, etc.} e dos capitais constantes (maquinanos, veiculos, sementes, 

adubos etc.}, aumenta tambem a necessidade de movimento. Crescem assim 

o numero e a importiincia dos fluxos, sobretudo a circulac;l!o de dinheiro. Mas 

esses fluxos multiplicam-se com mais intensidade dentro da Regiao 

Concentrada, onde a divisao do trabalho e extrema e a vida de relayi'ies 

assume especial relevo.33 

Segundo o referido estudo "Analise da eficiencia econ6mica e da competitividade 

da cadeia textil brasileira" (2000), em rela~o aos Estados de Minas Gerais e Santa 

Catarina, ha que se destacar a implantagao de programas de fomento e 

desenvolvimento da industria textil pelos governos estaduais, no decorrer da decada de 

90, o que colaborou com o desempenho apresentado. 

Na decada de 90, a implantagao de propostas neoliberais acarretou profundas 

transforma¢es na economia, que atingiram especialmente alguns circuitos espaciais 

produtivos, entre eles, o textil. Com a abertura do mercado brasileiro as importagoes eo 

surgimento de urn quadro de concorrencia no mercado textil brasileiro, para o qual as 

empresas nao estavam preparadas, ocorreu uma grave crise na produgao textil. A falta 

de investimentos na modemiza<;:ao produtiva era urn aspecto comum na maioria das 

empresas desse circuito produtivo, principalmente nas de pequeno e media porte. Com 

a instalagao da concorrencia, a maior parte das empresas que nao tiveram condi<;:Oes 

de investir no aprimoramento de seu processo produtivo, nao resistiram e encerraram 

suas atividades. 

Frente a esta situagao, os grandes grupos, de capital nacional ou externo, 

atuantes no circuito espacial produtivo textil encontraram condi<;:Oes favoraveis para 

expandir suas atividades e o que se observou foi urn aumento na concentragao 

produtiva. 

Na sequencia, e novamente levando-se em consideragao as mesmas 

observagoes feitas para os dados da tabela 1.6, sao apresentados mapas com a 

distribuigao espacial do numero de estabelecimentos texteis pelos municfpios 

brasileiros nos perfodos de 1960, 1970, 1980, 1985, 1996 e 2000. Em todos eles, os 

33 Cf. SANTOS; SILVEIRA, 2001, p. 270. 
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numeros entre parenteses referem-se ao total de municfpios que possuem instalados 

em seu territ6rio uma certa quantidade de estabelecimentos texteis, situada entre o 

intervale especificado pela cor da legenda. 
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Mapa 1.2 

Estabelecimentos Texteis 

• 100 a 1.300 (4) 

II 50 a 1 00 (3) 
25 a 50 (7) 

1 a 25 (581) 

Fonte dos dados: IBGE - Censo Industrial de 1 960. 

Brasil 1 960 - Nu mero de Estabelecimentos 

Texteis par Municipio 

[J 

Empresas com t-flais de 1 empregado. 
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Mapa 1.3 

Estabelecimentos T€odeis 

• 100 a 1.630 (5) 

II 50a 100 (5) 
II 25 a 50 (15) 
II 1 a 25 (687) 

Fonte dos dados: IBGE- Censo Industrial de 1970. 

Brasil1970- Numero de Estabelecimentos 
Texteis por Municipio 

D 

Empresas com mais de 1 empregado. 
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Mapa 1.4 

Estabelecimentos Texteis 

Brasil 1980 - Numero de Estabelecimentos 
Texteis par Municipio 

:N 

• 100a1.430 (7) Ll 
II 50 a 100 (9) 

25 a 50 (15) 

1 a 25 (729) 

KM 

Fonte dos dados: IBGE- Censo Industrial de 1980. 
Empresas com m·ais de 1 empregado. 
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Mapa 1.5 

Estabelecimentos Texteis 

• 100 a 1.020 (7) 

50 a 100 (9) 

25 a 50 (19) 

1 a 25 (697) 

Fonte dos dados: IBGE- Censo Industrial de 1985. 

Brasil1 985- Numero de Estabelecimento_s 
Texteis por Municipio 

Ernpresas com rna is de 1 empregado. 
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Mapa 1.6 

Estabelecimentos Texteis 

• 100 a 302 (1) 

50 a 100 (1) 

Brasil 1 996 - Nu mero de Estabelecimentos 
Texteis por Municipio 

3a~ W ~ 

1 a 25 (352) Ll.. 

KM 

Fonte dos dados: IBGE- Pesquisa Industrial Anual PIA 1886. 

· Empresas com·mais de 30 empregados. 
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Mapa 1.7 

Estabelecirnentos Texteis 

100 a 169 (1) 

50 a 100 (1) 

25 a 50 (4) 

1 a 25 (368) 

Brasil 2000 - Numera de Estabelecimentos 
T exteis par M unic i pia 

I] 

Fonte dos dados: IBGE- Pesquisa lngustrial Anual PIA 2000. 

Ernpresas com rnais de 30 ernpregados. 
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CAPITULO 2 

DIVISAO TECNICA DA PRODU<;:AO TEXTILE ATUA<;:AO DAS 

GRANDES EMPRESAS 

UN 
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2.1 FIACAO, TECELAGEM PLANA, MALHARIA E 

ACABAMENTO/BENEFICIAMENTO 

0 conceito de industria textil, utilizado no presente estudo, engloba uma 

sequencia de complexes e diversificados processes industriais interligados entre si, 

realizados pelas empresas produtoras de fibras e filamentos, fiaef6es, tecelagens 

planas, malharias e empresas de acabamento/beneficiamento, para a obtenc;ao do 

produto final. 

A obtenc;ao dos fios texteis, a partir de fibras34 (naturais ou quimicas) ou 

filamentos35 (apenas de origem qufmica), e realizada nas fiagoes. 

As fibras naturais possuem origem animal, como a Ia e a seda, ou vegetal, como 

o linho, o rami, a juta, o sisal, e o algodao, com destaque para este ultimo. 

Um estudo de Luiz L Romero et al. (1995a), denominado "Fibras Artificiais e 

Sinteticas", indica que as fibras quimicas (assim como os filamentos qufmicos), a partir 

de sua origem, podem ser classificadas em dais tipos: artificiais e sinteticas. As fibras 

artificiais sao produzidas a partir da transformac;ao quimica da celulose, extrafda 

geralmente da pasta de madeira ou do linter de algodao36
, sendo as mais conhecidas o 

raiom viscose e o raiom acetate. As fibras sinteticas sao produzidas a partir de resinas 

derivadas do petr61eo, fornecidas pela industria petroquimica. Entre as fibras sinteticas 

mais utilizadas na produc;ao textil, estao o poliester, o polipropileno, a poliamida (ou 

nailon), o acrflico eo elastano (ou /ycra). 

Segundo os mesmos autores, deve-se destacar que nao ha fibra, natural ou 

quimica, que, isoladamente, consiga corresponder a todas as exigencias da produc;ao 

textil; assim, e comum a mistura de ambas, especialmente o algodao, o que confere 

melhor resistencia, durabilidade e apresentac;ao. 

Os fios texteis sao utilizados em diferenciados processes industria is que resultam 

na produc;ao de tecidos pianos e tecidos de malha. Na tecelagem plana, o tecido e 

34 Substancia filamentosa que pode ser fiada e tecida. 
35 Fibra textil continua de comprimento ilimitado. 
36 Fibra curta restante na semente do algodao ap6s o descaro9amento. 
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formado por um conjunto de fios paralelos no sentido longitudinal, denominado urdume, 

e por fios inseridos no sentido transversal, chamados de trama, que sao cruzados em 

angulo rete. Nas malharias, um unico conjunto de fios e ligado atraves de la9<2das, 

dando flexibilidade e elasticidade ao produto final (ROMERO et al., 1995b). 

Segundo um artigo de Maria Adelina Pereira (2004), existe ainda uma outra 

categoria, denominada texteis tecnicos: 

Por definiyao, T~xteis Tecnicos silo materiais constitufdos de matenas-primas 

na forma de fibras, fios, filamentos entre outros, nos mais diferentes arranjos -

flocos, fios, cabos, tecidos, niiotecidos - para aplicayiies que necessitam 

performance bem deterrninada, visando praticidade, seguranya, economia e 

durabilidade definida (exceto os t~xteis que silo utilizados em moda, cama, 

mesa e banho).
37 

Os texteis tecnicos possuem variadas aplicac;:oes: coberturas, embalagens, 

filtrayao, roupas de seguran98, cal9<2dos, inflaveis, etc. Os naotecidos, pertencentes a 

esta categoria, sao agrupamentos de camadas de fibras ou filamentos, elaborados por 

processo mecanico, qufmico ou termico, ou ainda pela combinac;:ao destes. Sao 

exemplos de naotecidos: feltros, mantas de isolamento acustico, material para fraldas 

descartaveis, entre outros. 

Na etapa de acabamento/beneficiamento, os tecidos pianos ou as malhas 

passam por diversas operac;:oes, que se resumem a retirada de impurezas, tingimento e 

estampagem. Finalmente, os diversos tipos de artigos texteis produzidos sao 

destinados principalmente as confecc;:6es, onde serao transformados em pe9<2s de 

vestuario, artigos de cama, mesa e banho, cortinas, etc. 

Os segmentos do setor textil, apresentados sucintamente, sao formados por 

empresas com aspectos extremamente heterogeneos, no que se refere ao porte, 

realizayao de investimentos na modernizayao dos processes de produyao, 

produtividade, escala de produyao, mao-de-obra empregada, idade media das 

maquinas e equipamentos, realizac;:ao de investimentos em tecnologia, destinac;:ao da 

produyao, origem do capital, entre outros. 

37 PEREIRA, Maria Adelina. Texteis Tecnicos: um segmento em expansiio. Revista Textfl, Sao Paulo, ano LXXII, n. 
671, mar. 2004, p. 64. 
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Retomando o estudo de Vera Helena Thorstensen (1985), ela afirma que existem 

inumeros fatores determinantes e condicionantes das caracterfsticas da produc;:8o textil, 

concedendo-lhe uma especificidade propria. A autora analisa sete fatores- processo 

produtivo, numero de empresas, absorc;:ao de mao-de-obra, desenvolvimento 

tecnol6gico, regionalizac;:ao da produc;:ao, dependencia intersetorial e dependencia do 

mercado consumidor -, dentre os quais, destacaremos os dais ultimos. 

Em relac;:ao a dependencia intersetorial, a autora se refere ao fornecimento das 

materias-primas para a produc;:8o textil, dependente de tres setores diferentes da 

economia - o agropecuario, fornecedor das fibras naturais; o qufmico, fornecedor das 

fibras artificiais; o petroqufmico, fomecedor das fibras sinteticas -, com seus ciclos 

pr6prios de expansao e retrac;:ao, que refletem diretamente na produc;:8o textil. Dessa 

forma, existe a interferencia da polftica agropecuaria governamental, das variac;:oes do 

mercado internacional de fibras naturais e qufmicas, alem da polftica do mercado 

internacional do petr61eo. 

Quanta a dependencia do mercado consumidor de produtos texteis, esse e um 

mercado variado. Parte dele corresponde ao publico consumidor em geral, cujo poder 

aquisitivo depende das taxas inflacionarias e do controle do credito. Outra parte e 

representada pelas confecc;:Oes, que seguem tendencias internacionais da moda quanta 

a tecidos, cores e estilos. Fazem parte dele as pr6prias tecelagens, ao definirem os 

tipos de fibras e a mistura de fios naturais com os qufmicos. E ainda as fiac;:Oes, 

dependentes da produc;:ao agropecuaria (no case das fibras naturais) e da polftica de 

oferta de materias-primas qufmicas ou petroqufmicas (no case das fibras artificiais e 

sinteticas) fornecidas principalmente por multinacionais ou importadas. Dessa forma, a 

ocorrencia de problemas em um desses segmentos de mercado pede abalar todos os 

demais envolvidos. 

Na sequencia, apresentamos um quadro com a divisao tecnica da produc;:8o 

textil: 
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Quadro 2.1 - Divisao Tecnica da Produyao Textil 

Fonte: ANALISE ... 2000 

Segundo o Primeiro Relat6rio do Setor Textil Brasileiro, elaborado pelo lnstituto 

de Estudos e Marketing Industrial (IEMI) (2001, p. 46 apud UNIVERSIDADE, 2002, p.4): 

[ ... ) a cadeia textil pode ser segmentada em tres grandes segmentos 

industrials, cada um com niveis muito distintos de escala. Sao o segmento 

fornecedor de fibras e filamentos gulrnicos que, junto com o de fibras naturals 

(setor agropecuario), produz matenas-primas Msicas que alimentam as 

industrias do setor de manufaturados texteis (fios, tecidos e malhas) e da 

confecciio de bens acabados (vestuano, linha lar etc).38 

Ainda conforme o referido relat6rio, no ano 2000, as empresas produtoras de 

fibras e filamentos qufmicos texteis no pals, empregavam, em media, 600 funcionarios, 

sendo, portanto, definidas como grandes empresas, enquanto que as produtoras de 

fios, tecidos e malhas utilizavam a mao-de-obra de 103 empregados, em media, consti-

38 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. Institute de Economia. Nucleo de Economia Industrial e da 
Tecnologia. £studo da Competitividade de Cadeias lntegradas no Brasil: lmpactos das zonas de livre comercio: 
Cadeia Textil e ConfflC\'1\es. UNICAMP, IE, NEIT, MDIC, MCT, FINEP. (Nota Tecnica Final) Campinas, 2002, p. 4 
(grifo do autor). 
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tuindo-se em empresas de porte intermediario.39 

Com o objetivo de subsidiar a compreensao sabre a reestruturac;:ao recente da 

industria textil no Brasil, passaremos a analisar estatfsticas elaboradas pelo I EMI para o 

perfodo entre 1991 e 2001. 

2. 1.1 Fiayao 

Primeiramente, sao apresentados os dados relatives a fiayao: 

39 Niio faremos referencia as empresas de confecgoes, pais niio pertencem ao ambito deste trabalho. 
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TABELA 2.1 -BRASIL: DISTRIBUICAO POR PORTE DAS EMPRESAS DE FIACAO 

Porte 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Pequenas 

N° de Fabricas 27 28 29 28 4 4 4 3 0 0 0 

M§o de Obra direta 640 659 652 658 105 93 99 79 0 0 0 

Produg§o - tons 2.769 3.491 3.967 3.853 600 594 547 600 0 0 0 

Medias 

N• de Fabricas 809 855 817 805 421 393 350 272 247 222 194 

M§o de Obra direta 97.922 93.632 84.258 84.311 51.231 45.357 39.795 32.478 34.487 34.390 24.470 

Produgilo - tons 436.143 559.432 576.890 553.215 345.183 341.654 314.770 345.070 289.999 360.980 325.068 

Grandes 

N° de Fabricas 287 108 109 108 236 220 196 152 142 138 166 

M§o de Obra direta 100.501 36.370 34.645 38.823 56.327 50.054 45.155 37.104 38.903 41.353 50.185 

Produgilo -tons 686.518 680.091 727.549 716.647 726.131 718.707 662.155 722.977 919.887 1.093.869 985.042 

Total 

N° de Fabricas 1.123 991 955 941 661 617 550 427 389 360 360 

Milo de Obra direta 199.063 130.661 119.555 123.792 107.663 95.504 85.049 69.661 73.390 75.743 74.655 

Produgao -tons 1.125.430 1.243.014 1.308.406 1.273.715 1.071.914 1.060.955 977.472 1.068.647 1.209.886 1.454.849 1.310.110 

Netas: (1) pequenas ate 30 funcionarios empregados diretamente na produgilo 

(2) medias entre 31 e 200 funcionarios 

(3) grandes acima de 200 funcionarios 

Fonte: IEMI 
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De forma geral, observa-se uma reduc;:ao no numero de fiac;:oes de todos os 

partes, em especial das medias e pequenas, chegando ate mesmo ao desaparecimento 

destas ultimas, a partir de 1999. Observa-se, no final do perfodo analisado, que a 

quantidade de fiac;:oes se encontra praticamente dividida entre empresas de porte 

medic e grande, porem a maier parte da produc;:iao e realizada por aquelas de grande 

porte. 

Fazendo uma comparac;:ao entre os dados apresentados para as medias e as 

grandes empresas, em relac;:iao a quantidade de mao-de-obra direta empregada e a 

produc;:iao, observaremos situac;:oes diversas. Nas fiac;:oes de porte medic, verificou-se a 

diminuic;:iao na quantidade de mao-de-obra direta e tambem uma diminuic;:iao na 

produc;:iao. Nas grandes fiac;:oes, tambem houve uma reduc;:ao no emprego de mao-de

obra direta, contudo a produc;:iao apresentou urn crescimento, atingindo seu nfvel mais 

elevado em 2000. 

A totalizac;:ao dos dados apresenta um quadro onde se percebe uma grande 

reduc;:iao no numero de fiac;:oes, acompanhada por uma diminuic;:iao no emprego de mao

de-obra direta. Apesar disso, a produc;:iao praticamente manteve seu nfvel estavel, o que 

indica que houve aumento da produtividade. 

Segundo um estudo realizado por Ana Paula F. Gorini e Sandra H. G. de 

Siqueira sobre as empresas de fiac;:iao, a incorporac;:ao de avanc;:os tecnol6gicos - como 

por exemplo, equipamentos com comando eletronico - de forma mais intensa pelas 

fiac;:oes, pode ser apontada como fator determinants na situac;:ao acima exposta, 

caracterizando-as como de capital intensive. 0 estudo afirma ainda que 

A implantagao de uma unidade de fiagao economicamente viavel s6 e possivel 

a partir de grandes volumes de produgao, pois os equipamentos exigidos 

possuem escalas minimas de produgao elevadas e trabalham de fomna 

interligada, em regime contfnuo. Assim, o elevado volume de investimentos se 

constitui em uma barreira a entrada, tomando pouco viavel (e ineficiente) a 

implantagao de pequenas unidades nesse segmento. Alem disso, e expressivo 
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o grau de integra9iJo vertical da fia9iJo com as demais etapas do processo 

produtivo, especialmente com a tecelagem.40 

A capacidade produtiva de uma fiagao - de algodao ou fibras qufmicas - esta 

diretamente ligada aos filat6rios, que podem ser de tres tipos: filat6rios de aneis, 

filat6rios de rotores (open-end) e filat6rios jet-spinner (filat6rios a jato de ar). 

Apresentaremos sucintamente apenas os dois primeiros tipos citados, pois o 

ultimo ainda e pouco utilizado no Brasil: 

- Filat6rios de aneis: seu funcionamento e baseado no estiramento do pavio de 

algodao e tor~o no fio, possuindo grande versatilidade, pois permite a produ~o de fios 

de todas as espessuras, caracterfstica que possibilita sua coexistencia com o outre tipo 

de filat6rio. Avangos tecnicos foram a eles incorporados ao Iongo do tempo, o que 

possibilita que os filat6rios mais modernos apresentem uma produ~o ate 30% superior 

quando comparada aqueles filat6rios de aneis mais antigos; 

- Filat6rios de rotores (open-end): quando comparados aos filat6rios de aneis, 

possuem menor versatilidade quanto a espessura dos fios produzidos, porem, 

apresentam maior produtividade, pois sua velocidade e maier, seu consume de energia 

e menor e etapas da fia~o tradicional sao suprimidas com sua utiliza~o. As fia<;:Oes 

dependem total mente das importagoes para a aquisi~o desse tipo de filat6rio, pois nao 

ha fabricas instaladas no pafs (GORIN!; SIQUEIRA, 1997b; OLIVEIRA; MEDEIROS 

1996). 

40 GORIN!, Ana Paula F; SIQUEIRA, Sandra H. G. de. 0 segmento de fiagao no Brasil. BNDES Setaria/, Rio de 
Janeiro, n.6, set. 1997b, p. 135. 
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TABELA 2.2- BRASIL: MAQUINAS INSTALADAS POR TIPO E IDADE MEDIA (FIAQAO) 

Maquinas 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Filat6rio a Rotor (Open-end) 

Numero 1.105 1.291 1.556 1.636 1.607 1.687 1.648 1.663 1.678 1.690 1.703 

I dade Media 8,06 7,61 6,98 7,39 7,69 7,91 8,71 9,41 10,09 10,72 11,32 

Filat6rio a Anel 

NUmero 29.168 29.731 30.091 29.269 27.259 26.677 25.186 23.484 21.910 20.236 18.576 

ldade Media 17,16 17,22 17,50 15,98 15,25 14,23 14,35 14,25 14,17 13,96 13,69 

Fonte: IEMI 
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A partir des dados apresentados na tabela anterior, podemos observar que as 

fia9oes brasileiras, utilizam majoritariamente filat6rios de aneis em seu processo 

produtivo. Contudo, observa-se, de um lade, uma redu9ao no numero de filat6rios de 

aneis instalados e, per outre lade, um crescimento no numero de filat6rios de rotores, 

sendo que esta ultima tendencia se verifica quase que constantemente no decorrer de 

todo o perfodo. Esse fato parece demonstrar uma lenta, porem gradual substitui98o dos 

filat6rios de aneis pelos de rotores, tecnologicamente mais avan9ados e com maier 

produtividade. 

Um outre detalhe indica a ocorrencia de investimentos na renova98o des 

equipamentos: a redu98o da idade media dos filat6rios de aneis, que no decorrer do 

perfodo diminuiu de 17,16 anos para 13,69 anos, ainda considerada elevada para os 

padroes intemacionais. 

Em rela98o ao valor total das importa9oes de maquinas texteis, em 1995, cerca 

de 15% se referiu a aquisi98o de maquinas para o setor de fia98o. Em 1996, esse 

fndice subiu para 18%, outre indicative da realiza98o de investimentos na moderniza98o 

do setor (GORIN I; SIQUEIRA, 1997b). 

2.1.2 Tecalagem plana 

Os dados apresentados, na proxima tabela, se referem as tecelagens de tecidos 

pianos: 
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TABELA 2.3- BRASIL: DISTRIBUICAO POR PORTE DAS EMPRESAS DE TECELAGEM PLANA 

Porte 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Pequenas 

N° de Fabricas 167 146 171 156 217 130 117 82 65 63 59 

Mao de Obra 
3.078 3.722 3.738 3.736 4.200 2.720 2.851 1.758 1.528 1.463 1.389 direta 

Produ98o-
20.574 19.082 27.666 29.823 24.238 23.273 31.705 30.753 19.427 25.696 23.239 tons 

Medias 

N° de Fabricas 1.230 1.077 994 906 751 689 553 430 367 357 353 

Mao de Obra 
100.179 94.613 79.770 79.733 54.287 52.679 39.428 33.909 34.210 33.334 33.612 

direta 
Produ9ao-

517.245 497.623 792.380 842.968 729.464 751.584 660.975 698.587 751.805 906.284 988.687 
tons 

Gran des 

N° de Fabricas 53 45 21 20 16 15 12 9 7 14 13 

Mao de Obra 
14.076 12.630 5.005 5.003 3.648 3.215 2.572 2.017 1.664 3.900 3.349 

direta 
Produ98o-

303.721 415.138 163.798 143.439 129.451 92.458 95.764 92.888 68.295 158.730 216.467 
tons 

Total 

N° de Fabricas 1.450 1.268 1.186 1.082 984 834 682 521 439 434 425 

Mao de Obra 
117.333 110.965 88.513 88.472 62.135 

direta 
58.614 44.851 37.684 37.402 38.697 38.350 

Produ98o- 841.540 931.843 983.844 1.016.230 883.153 867.315 788.444 822.228 839.527 1.090.710 1.228.393 
tons 

Notas: ( 1) pequenas ate 30 funcionarios empregados diretamente na produ9ao 

(2) medias entre 31 e 200 funcionarios 

(3) grandes acima de 200 funcionarios 

Fonte: IEMI 

87 



De modo geral, observa-se tambem uma reduc;ao no numero de tecelagens 

planas de todos os partes, acompanhada pela diminuiyao do emprego de mao-de-obra 

direta. Outre aspecto refere-se a constante predominancia numerica das tecelagens 

medias, responsaveis pela maier parte da produyao durante todo o perfodo mostrado. 

A totalizayao dos dados tambem indica uma reduc;ao no numero de tecelagens 

planas, acompanhada pela diminuiyao do emprego de mao-de-obra direta e 

crescimento da produyao, indicando elevayao da produtividade, que pede ser 

observada sob diversos aspectos. 

0 processo de tecelagem dos tecidos pianos e feito nos teares, 41 cuja tecnologia 

e constantemente aperfeic;oada, com a fabricayao de teares mais velozes e a 

incorporac;ao de dispositivos a base de microeletronica, possibilitando maier 

flexibilizayao e controle da produyao, alem de uma reduyao nos custos da produyao, 

pois com essas novas tecnologias, um trabalhador passa a controlar um numero maier 

de maquinas (OLIVEIRA; MEDEIROS, 1996). 

Uma breve descriyao dos teares mais utilizados atualmente na produc;ao dos 

tecidos pianos e feita a seguir. 

Nos teares convencionais com lanyadeira, a inserc;ao da trama (conjunto de fios 

transversais) no conjunto de fios paralelos longitudinais (urdume), resultando no tecido 

em si, e feita pela lanc;adeira, pec;a que e enviada de um lade a outre do tear, 

carregando a trama. Sua vantagem e a capacidade de produzir qualquer tipo de tecido 

plano. Uma tendencia observada no segmento e a substituiyao desses teares pelos 

denominados teares sem lanyadeira. 

Tecnologicamente mais avanc;ados, os teares sem lanyadeira utilizam outros 

dispositivos mais eficientes para realizar a operayao de tecimento, podendo ser: 

- Teares a projetil: o fio da trama e transportado por uma pequena peya. 

- Teares de pinc;a: o fio da trama e introduzido no urdume atraves de uma 

especie de agulha. 

41 Deve-se destacar que o segmento de tecelagem de tecidos pianos utiliza outras maquinas, alem dos teares, na 
fase de preparagao dos fios para o tecimento, como a urdideira, por exemplo. 
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- Teares jato de ar: o fio da trama, impulsionado por um jato de ar, e introduzido 

no urdume. Geralmente, nao sao utilizados na produ~o de tecidos de algodao, devido 

a grande quantidade de resfduos. 

- Teares jato d'agua: o fio da trama e impulsionado por um jato d'agua e 

introduzido no urdume. Apresentam, em geral, incompatibilidade para a produ~o de 

tecidos de algodao, devido a reten~o de agua (ANDRADE; CORREA; SILVA, 2001; 

GORIN!; SIQUEIRA, 1998). 

Conforme outro estudo de Ana Paula F. Gorini e Sandra H. G. de Siqueira, 

A velocidade dos teares tradicionais varia de acordo com os tecidos a serem 

produzidos: para os de 90 em de largura, a velocidade chega, no maximo, a 

170 batidas por minuto (bpm) e, para os de 140 em de largura, atinge 150 bpm. 

Os teares a projetil e pin9a podem desenvolver uma velocidade de 300 bpm, 

ao passo que naqueles a jatos de ar e agua a mesma alcan9B 900 e 1.000 

bpm, respectivamente (especialmente para tecidos leves).
42 

Os teares mais velozes apresentam grande eficiencia na produ~o de tecidos 

mistos de algodao e poliester e de tecidos sinteticos, devido a maior resistemcia 

apresentada por esses tipos de fios, quando de boa qualidade (GORIN!; SIQUEIRA, 

1998). 

Outro aspecto da inova~o tecnol6gica se refere a redu9ao do numero de 

opera96es entre uma etapa e outra do processo de produ~o das tecelagens. Na 

preparayao dos fios da trama para o tecimento nos teares com lanyadeira, por exemplo, 

os mesmos passavam pela espuladeira, maquina que enrolava os fios na espula 

(especie de cone}, que era inserida na lanyadeira. Com os teares sem lanyadeira, essa 

etapa foi eliminada, pois os fios sao utilizados da forma como sao acondicionados pelas 

fiay5es (SOARES, 1994). 

A tabela a seguir mostra a quantidade dos diferentes tipos de teares instalados e 

sua idade media: 

42 GORIN!, Ana Paula F.; SIQUEIRA, Sandra H. G. de. Tecelagem e Malharia. BNDES Setoria/, Rio de Janeiro, n.7, 
mar. 1998, p. 53. 
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TABELA 2.4- BRASIL: MAQUINAS INSTALADAS POR TIPO E IDADE MEDIA (TECELAGEM PLANA) 

Maquinas 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Tear Jato de Agua 

Numero 58 66 74 87 103 129 156 218 254 307 365 

!dade Media 2,97 3,55 4,11 4,43 4,67 4,61 4,74 4,16 4,44 4,58 4,71 

Tear Jato deAr 

Numero 1.860 2.709 3.686 4.140 4.651 5.251 5.851 6.172 6.526 6.609 6.880 

I dade Media 5,23 4,43 4,11 4,59 5,02 5,37 5,75 6,37 6,94 7,65 8,14 

Tear- Lan9adeira 

(1) 

Numero 138.939 136.078 132.996 129.584 126.260 122.408 118.556 113.430 107.692 101.738 78.527 

ldade Media 24,58 25,04 25,45 25,78 26,10 26,28 26,44 26,29 25,94 25,47 19,24 

Tear- Pin9a 

Numero 18. 111 19.337 20.236 21.040 21.877 22.814 23.751 24.715 25.684 25.892 25.435 

!dade Media 11,94 12,13 12,33 12,56 12,77 12,92 13,09 13,06 13,03 13,32 13,77 

Tear- Projetil 

Numero 4.246 4.380 4.528 4.678 4.833 5.002 5.172 5.292 5.420 5.583 5.690 

!dade Media 11,09 11,72 12,29 12,82 13,33 13,79 14,25 14,80 15,32 15,78 16,11 

Nota: (1) Embora os teares de lan9adeiras representem o maier numero de maquinas instaladas, o seu uso na tecelagem e 

apenas ocasional, respondendo per apenas 9% dos tecidos produzidos no pals 

Fonte: IEMI 
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Conforme referido anteriormente, observa-se uma tendencia de substituigao dos 

teares com lan<fadeira, que apresentam a maior idade media, pelos sem lan913deira. 

Uma alternativa encontrada pelas pequenas e medias tecelagens para a modernizagao 

de seus teares, devido ao elevado custo dos maquinarios novas, especialmente os 

importados, tem sido a reforma dos teares com lan913deira, que, entao, passam a 

operar com pin<fas, apesar de apresentam menor produtividade que os novas (GORIN I; 

SIQUEIRA, 1997a). 

Outro ponto observado se refere ao grande crescimento do numero de teares a 

jato de agua e jato de ar instalados, exatamente os que desenvolvem maior velocidade. 

No pafs, existem apenas fabricantes de teares de pin98 e a jato de ar, em geral 

com baixo nfvel de sofisticagao tecnol6gica (OLIVEIRA; MEDEIROS, 1996). 

2.1.3 Malharia 

Os dados apresentados na tabela a seguir sao referentes as malharias: 
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TABELA 2.5- BRASIL: DISTRIBUIC;:Ao POR PORTE DAS MALHARIAS 

Porte 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Pequenas 

N' de Fabricas 2.851 2.538 2.007 1.969 1.752 1.703 1.594 1.699 1.596 1.634 1.644 

Mao de Obra direta 51.625 33.903 33.375 26.157 23.270 21.795 17.928 22.312 22.530 24.004 24.449 

Produ9ao -tons 146.598 109.321 123.669 90.821 85.338 83.916 84.918 94.493 77.981 95.462 73.676 

Medias 

N' de Fabricas 808 1.018 908 1.414 1.256 1.178 1.231 1.227 1.493 1.546 1.593 

M§o de Obra direta 42.676 56.411 50.305 63.976 56.813 53.307 46.794 50.683 71.532 76.215 77.191 

Produ9ao - tons 147.965 202.138 218.828 273.203 255.713 258.694 251.258 276.065 320.387 391.803 266.707 

Grandes 

N' de Fabricas 26 20 19 15 11 10 5 6 9 15 13 

Mao de Obra direta 10.430 9.435 8.709 6.374 5.770 5.375 2.686 3.510 3.103 3.306 2.934 

Produ9§o -tons 13.862 13.041 19.891 10.333 9.709 9.815 10.524 12.537 15.609 17.737 146.809 

Total 

N' de Fabricas 3.685 3.576 2.934 3.398 3.019 2.891 2.830 2.932 3.098 3.195 3.250 

M§o de Obra direta 104.731 99.749 92.389 96.507 85.853 80.477 67.408 76.505 97.165 103.525 104.574 

Produ9ao -tons 308.425 324.500 362.388 374.357 350.760 352.425 346.700 383095 413.977 505.002 487.192 

Notas: ( 1) pequenas ate 30 funcionarios empregados diretamente na produ9ao 

(2) medias entre 31 e 200 funcionarios 

(3) grandes acima de 200 funcionarios 

Fonte: IEMI 
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Os dados mostram uma redugao no numero de malharias, acompanhado pela 

diminuigao do emprego de mao-de-obra direta nas pequenas e grandes empresas, e, 

por outro lado, um crescimento numerico das malharias de porte medio, com aumento 

da mao-de-obra direta empregada. 

Em relagao a produgao realizada, as pequenas malharias, apresentaram queda 

nas quantidades produzidas, enquanto que as empresas de porte medio e grande 

elevaram seus niveis de produgao, com destaque para as grandes malharias, que em 

2001 apresentaram uma enorme produgao. 

Dessa forma, percebe-se que, ao final do periodo mostrado, o conjunto das 

malharias era composta principalmente por empresas de pequeno e medio porte; 

contudo, a maior parte da produ<;:ao de malhas era feita pelas medias e grandes 

empresas. 

A totalizagao dos dados, levando-se em conta as especificidades colocadas 

acima, indica uma pequena redugao no numero de malharias, a manutengao da 

quantidade de mao-de-obra direta empregada e um crescimento da produgao. 

Ainda segundo Ana Paula F. Gorini e Sandra H. G. de Siqueira, 

No segmento de malhas, o nivel de integrac;:ao da industria e bastante elevado, 

alcanc;:ando 71% das empresas. A grande maioria (58%) e integrada com a 

confecc;:iio, ou seja, produz, alem das malhas, tambem as roupas. Apenas as 

grandes empresas de confecc;:oes de malha de algodao sao totalmente 

verticalizadas, abrangendo todas as etapas da produc;:ao, desde a fiac;:iio ate a 

confecc;:iio, como e o caso, por exemplo, da Coteminas e da Vicunha [ ... ]43 

Um estudo de Luiz L. Romero et al. (1995b), denominado "Malharias", divide este 

segmento no Brasil em tres tipos de empresas: 

- Um pequeno numero de empresas de grande porte, totalmente verticalizadas, 

produzindo grandes quantidades de malha de algodao, desde a fiagao ate a confecgao, 

com destaque para a produgao de camisetas; 

43 
Cf. GORIN I; SIQUEIRA, 1998, p. 35. 
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- Um grande numero de empresas de porte medio, em geral de origem familiar, 

nao totalmente integradas (em geral nao possuem fiayao, algumas produzem apenas 

as malhas e outras apenas confeccionam), procurando diferenciayao pela qualidade 

dos artigos produzidos; 

- Um grande numero de pequenas empresas, muitas delas totalmente informais, 

produzindo malhas e/ou confe(;95es de malha, sem grande preocupayao com a 

qualidade. 

0 processo de produgao dos tecidos de malha pode ser classificado em dois 

sistemas, expostos a seguir: 

a) Malharia por trama: utiliza o metodo de entrelagamento dos fios na direyao 

horizontal (daf a denominayao de trama), a partir de conjuntos de agulhas na posiyao 

lateral ou circular, o que define o tipo de tear: 

- Teares retilfneos: produzem todos os tipos de tecidos de malha para vestuario, 

sendo mais utilizados por pequenas empresas; 

- Teares circulares: possuem os seus alimentadores dispostos em cfrculos, 

produzindo um tecido tubular continuo, com diametro bastante variavel; sao utilizados 

na produyao de malhas com as mais diferentes caracterfsticas, apresentando elevado 

rendimento. 

b) Malharia por urdume: utiliza o metodo de entrelayamento em sentido 

longitudinal (sentido do urdume) e do trabalho de cada agulha resulta um unico fio. E 

realizado basicamente por dois tipos de maquinas: Kettensthul, indicadas para a 

produyao de tecidos basicamente lisos, e Rasche/, mais sofisticadas, que produzem 

tecidos lisos e rendados. Em seus modelos mais atualizados, ambas possuem elevada 

capacidade de produyao. 

Deve ser destacado que as maquinas mais modernas de malharia incorporaram 

sistemas computadorizados, dispensando parcialmente o controls do trabalhador, 

contribuindo para a reduyao do emprego de mao-de-obra. 

Em relayao aos investimentos, de forma geral, as malharias tern optado pela 

renovayao das maquinas existentes, devido a nao ocorrencia de inovac;Oes 
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tecnol6gicas significativas no maquinario utilizado por elas. No entanto, deve-se 

destacar que, em termos de valores, as importat;:oes de maquinas para malharias tern 

superado as importat;:Oes de teares para tecidos pianos (GORIN I; SIQUEIRA, 1998). 

2.1.4 Acabamento/beneficiamento 

Quante ao acabamento/beneficiamento de artigos texteis, essa atividade 

apresenta uma variedade de processes, como, por exemplo, alvejamento, estamparia, 

tingimento, aplicados a fibras, fios, tecidos pianos ou mal has, na preparat;:ao dos artigos 

texteis para o uso a que se destinam. Utiliza diversos tipos de equipamentos, sendo 

que, os mais atualizados, com componentes microeletr6nicos, nao sao produzidos no 

Brasil (OLIVEIRA; MEDEIROS, 1996). 

0 I EMI (1998 apud BRASIL 2002, p. 21) identificou a realizat;:ao de um volume 

consideravel de investimentos nessa atividade devido a sua importancia na definit;:ao da 

qualidade final dos produtos. Apesar disso, ela e apontada como sendo a que mais 

necessita de investimentos para o aperfeit;:eamento dos equipamentos e dos processes 

produtivos. 

Os dados disponfveis, apresentados a seguir, tambem mostram uma redut;:ao no 

numero de empresas, caracterizando uma concentrat;:ao produtiva: 

TABELA 2.6- BRASIL: NUMERO DE EMPRESAS DE 

ACABAMENTO/BENEFICIAMENTO TEXTIL 

Ano Total 

1991 802 

1992 707 

1993 689 

1994 687 

1995 508 

1996 470 

1997 380 

1998 355 

1999 305 

2000 298 

2001 280 

Fonte: IEMI 
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A tabela a seguir mostra que, apesar da diminuigao no numero de empresas, as 

quantidades de artigos texteis beneficiados (fios, tecidos pianos ou malhas), de forma 

geral, apresentaram urn crescimento no decorrer do perfodo observado, com excegao 

do beneficiamento de tecidos pianos de fibras naturais, nao originadas do algodao: 
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TABELA 2.7 -BRASIL: BENEFICIAMENTO DE FIOS SEGUNDO A NATUREZA DAS FIBRAS (EM TONELADAS) 

Natureza 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Algodao 155.320 169.007 173.039 181.156 163.826 181.921 210.880 193.665 177.256 296.127 280.446 

Artif. e Sinteticos 33.547 37.286 39.444 41.705 37.691 33.583 30.893 30.636 59.308 47.902 44.852 

Outros Naturals 6.104 7.572 8.576 7.982 7.043 5.783 6.132 6.981 10.584 7.184 9.237 

Total 194.971 213.865 221.059 230.843 208.560 221.287 247.905 231.282 247.148 351.213 334.535 

Beneficiamento de tecidos pianos segundo a natureza das Iibras (em toneladas) 

Natureza 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Algodao 499.692 586.820 601.811 621.016 513.700 552.936 475.786 502.777 522.835 691.898 737.750 

Artif. e Sinteticos 97.746 95.413 122.581 136.378 147.888 122.123 152.179 141.805 135.535 179.958 239.325 

Outros Naturals 16.381 20.884 22.852 23.917 17.524 16.086 17.223 15.301 16.035 20.630 11.590 

Total 613.819 703.117 747.244 781.311 679.112 691.145 645.188 659.883 674.405 892.486 988.665 

Beneficiamento de mal has segundo a natureza das Iibras (em toneladas) 

Natureza 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Algodao 200.242 216.051 235.832 237.640 218.651 217.767 199.419 244.126 248.326 305.421 275.026 

Artif. e Sinteticos 63.834 65.059 76.348 85.161 90.896 94.264 89.631 80.753 89.044 112.816 92.546 

Outros Naturals 2.711 3.962 4.546 4.117 3.799 3.013 2.898 3.392 4.251 5.570 3.499 

Total 266.787 285.072 316.726 326.918 313.346 315.044 291.948 328.271 341.621 423.807 371.071 

Fonte: IEMI 
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2.2 ELEMENTOS DO CIRCUITO ESPACIAL PRODUTIVO TEXTIL 

0 conceito de circuito espacial produtivo, elaborado por Milton Santos, e utilizado 

por Marcos A. de M. Xavier (2002) em sua dissertayao de Mestrado, intitulada "As 

empresas e o uso do territ6rio brasileiro: A cidade de Sao Jose do Rio Preto vista 

atraves da dinamica territorial de suas empresas". Segundo esse conceito, a forma de 

atuayao das empresas no mercado possibilita sua classificayao em um dos tres 

circuitos espaciais produtivos. Ao macro-circuito espacial produtivo pertencem as 

empresas globais, nacionais ou estrangeiras, que atuam tanto no mercado nacional 

como intemacional e que sao criadoras de consume atraves da publicidade. A atuayao 

dessas empresas se realiza atraves da ligayao entre os pontos mais modernos do 

territ6rio. Por sua vez, um conjunto bastante heterogeneo formado pelas empresas com 

atuayao restrita ao mercado nacional, compoe o meso-circuito especial produtivo. 

Essas empresas sao mais dependentes das demandas do mercado interne, 

influenciado pela publicidade utilizada pelas empresas globais. Assim, verifica-se por 

parte das empresas do meso-circuito, uma tendencia a imitayao dos produtos 

disponibilizados pelas empresas do macro-circuito. Finalmente, as empresas de 

pequeno porte, pouco capitalizadas, com base no trabalho intensive, ou seja, 

utilizadoras de grande quantidade de mao-de-obra, formam o micro-circuito espacial 

produtivo. Sua produyao e condicionada pelo consume e, dessa forma, sua 

sobrevivencia esta relacionada a sua capacidade de adaptayao ao mercado existente. 

Um aspecto apontado no referido trabalho diz respeito a maior flexibilidade por 

parte das empresas do macro-circuito espacial produtivo quanto a escolha dos lugares 

para se instalar, caracterfstica do perfodo tecnico-cientffico-informacional. lsso pode ser 

entendido, por um lado, pelo fato de sua produyao destinar-se principalmente ao 

mercado externo, possibilitando uma relativa independencia das demandas do mercado 

interne, nacional ou do Iugar onde esta instalada. Acrescente-se a isso, como ja foi 

colocado, o fato de que essas empresas utilizam-se da publicidade para a criayao de 

novas necessidades de consume segundo seus interesses, exercendo, dessa forma, 

um certo controle sobre as demandas do mercado. 0 mesmo nao ocorre com as 
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empresas do micro-circuito e grande parte das empresas do meso-circuito espacial 

produtivo, dependentes da parcela do territ6rio onde estao instaladas, no que se refere 

as condic;:oes de produc;:So e as demandas do mercado nacional ou do Iugar onde estao 

instaladas. 
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2.3 ATUA<;AO DAS GRAN DES EMPRESAS NA FIA<;AO OUiMICA E NA 

AGROINDUSTRIA ALGODOEIRA 

A concentra<;ao produtiva no setor textil, observada atraves dos dados das 

tabelas apresentadas anteriormente, e uma caracterfstica encontrada na fia<;ao qufmica 

no Brasil e em nfvel mundial, onde predomina a atua<;ao de grandes empresas, com 

destacada participa<;ao de multinacionais. 

Urn estudo feito pela Funda<;So Vanzolini (2001) indica as principais empresas 

produtoras de quatro fibras qufmicas no pafs: a viscose (fibra artificial), o poliester, a 

poliamida (ou nailon) eo acrflico (fibras sinteticas)44
. 

A FIBRA S/A, empresa do Grupe Vicunha, e a unica produtora de filamentos 

texteis de raiom viscose no continente americana, alem de ser a unica produtora de 

fibras cortadas de raiom viscose (tambem chamadas de fioco) na America do Sui 

(PROJETO ... , 2004?). A empresa possui unidades produtivas no municipio de Sao 

Paulo e em Americana (SP), alem de Simoes Filho (BA). 

0 poliester, a poliamida e o acrflico sao materiais obtidos por meio de sfntese 

qufmica, que recebe o nome de polimeriza<;ao e utiliza materias-primas derivadas da 

nafta, extrafda do petr61eo ou do gas natural. 

No caso do poliester, o polfmero45 utilizado para a obten<;ao dos fios e o 

polietileno tereftalato (PET), obtido atraves da mistura do metilenoglicol ou mono-etileno 

glicol (MEG) como dimetil tereftalato (DMT) ou como acido tereftalico puro (PTA). 

Segundo o artigo Projeto ... (2004?), essas tres substancias sao produzidas por 

fabricantes unicos no Brasil. 0 MEG e produzido pela Oxiteno, uma empresa do Grupe 

Ultra (nacional), em suas unidades de Cama9<1ri (BA) e Maua (SP). 0 PTA e produzido 

pela Rhodiaco, empresa adquirida da Rhodia em 2002, por uma associa<;So entre o 

Grupe Mossi & Ghisolfi (ltalia) e o Grupe British Petroleum - BP Amoco (lnglaterra). 0 

Grupe Mossi & Ghisolfi adquiriu na mesma oportunidade a totalidade das a96es 

(88,44% do capital) que a Rhodia detinha da sua controlada brasileira Rhodia-ster. A 

44 Outra fonte de informa9oes utilizada foi o site de cada empresa citada, consultados em fevereiro de 2004. 
45 Moleculas relativamente grandes, em cuja estrutura se encontram unidades qufmicas simples repetidas. 
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Rhodiaco, unica produtora de PTA na America do Sui, instalada em Paulfnia (SP), e a 

fomecedora de PTA para a Rhodia-ster. 0 DMT e produzido somente pela Braskem, 

companhia criada em 2002 por urn cons6rcio entre os grupos Odebrecht e Mariani 

(nacionais). 

Existem tres principais empresas responsaveis pela polimerizagao e fia<;ao do 

poliester no Brasil. Uma delas e a Rhodia-ster (ja citada), com sede em Sao Paulo e 

unidades com produgao direcionada ao setor textil em Pogos de Caldas (MG) e Cabo 

de Santo Agostinho (PE). A outra e a FIBRA S/A, (tambem citada) responsavel por 15% 

da produ<;Bo nacional de filamentos de poliester. A empresa possui uma filial em 

Simoes Filho (BA), que fomece o polfmero de poliester para a outra filial localizada no 

municipio de Sao Paulo e tambem para a unidade produtiva de Americana (SP), onde 

se encontra a sua sede. E ainda a Polyenka Ltda., sediada na capital paulista e 

especializada na produ<;Bo de filamentos texteis de poliester, cuja composigao acionaria 

e a seguinte: 50% das at;:Oes pertencem a urn grupo de executivos da propria empresa 

e os outros 50% a Manufactura de Fibras Sinteticas S. A (Mafissa), da Argentina. Essa 

parceria com a empresa argentina possibilita a Polyenka importar as pastilhas de 

poliester para a produ<;Bo dos filamentos em sua unidade instalada em Americana (SP). 

Devido a limita<;ao de materia-prima e da capacidade de polimerizagao, observa

se urn aumento no numero de empresas que importam filamentos semi-acabados, 

realizando a etapa final do processo para obter o filamento de poliester. Nesse 

conjunto, destaca-se a Unifi, instalada em Alfenas (MG), empresa do Grupo UNIFI Inc. 

(EUA). Segundo Ary Silveira e Ernesto Falcetta (2001 ), a referida empresa realizou uma 

parceria com a Sinterama, tinturaria italiana, para realizar o tingimento de fios sinteticos 

no Brasil. 

Na produ<;Bo de fibras de poliamida (nailon), sao utilizados principalmente dois 

polfmeros. Urn deles eo nailon 6, sintetizado a partir da caprolactama, que e produzida 

somente pela Nitrocarbono, empresa instalada em Camagari (BA) e responsavel pelo 

abastecimento nacional, alem das exportat;:Oes. A Nitrocarbono e uma empresa sob 

controle da Braskem (ja citada). Em 2001, uma associa<;ao entre o grupo Odebrecht e 

Mariani possibilitou a aquisi<;ao do controle da Companhia Petroqufmica do Nordeste 
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S/A (COPENE), a central de materias-primas do Polo Petroqufmico de Camagari (BA). 

0 Grupo Mariani tambem tem participar;:ao acionaria na Nitrocarbono. 

A polimerizar;:ao e fiat;:ao da quase totalidade do nailon 6 no pais e feita por duas 

empresas: 95% da produt;:ao cabe a lnvista Nylon, nova denominar;:ao dada a DuPont 

Textile & Interiors (DTI), apos sua recente aquisit;:ao pelo Grupo Koch Industries (EUA). 

A lnvista possui sede em Sao Paulo, tres unidades produtivas em Americana (SP), 

alem de uma em Paulfnia (SP). Os demais 5% sao produzidos pela De Milius somente 

para consumo proprio. 

A Rhodia Poliamida e Especialidades, uma das divisoes da Rhodia, subsidiaria 

do Grupo Rhone-Poulenc (Franga), e a unica a produzir o outro polfmero, chamado 

nailon 6.6. Sua sede esta localizada em Sao Paulo e possui unidades com produgao 

direcionada ao setor textil nos municfpios paulistas de Santo Andre, Jacaref e Paulfnia. 

(FAIRBANKS, 2003?). A empresa realiza a produt;:ao de forma integrada, desde as 

materias-primas ate a polimerizar;:ao, dando origem as fibras, usadas na obtenr;:ao dos 

fios de poliamida. A Rhodia tambem comercializa os produtos intermediaries para a 

produt;:ao do nailon 6.6. 

A principal materia-prima para a produr;:ao das fibras de acrflico e a acrilonitrila, 

que tambem passa por um processo de polimerizar;:ao. Ela e produzida no Brasil pela 

ACRINOR, sediada em Camagari (BA) e pertencente ao Grupo Unigel (nacional) . A 

partir da acrilonitrila, a fibra acrflica e produzida pela Crylor, instalada em Sao Jose dos 

Campos (SP), pertencente ao Grupo Radici (ltalia). 

0 quadro exposto acima e resultado de profundas mudangas em curso no setor 

de fibras qufmicas, tanto no contexto nacional como mundial. Segundo o estudo da 

Fundat;:ao Vanzolini (2001 ), as principais caracterfsticas dessas mudangas sao as 

seguintes: 

- a redefinit;:ao do papel das subsidiarias brasileiras das multinacionais, como e o 

caso da Rhodia-ster, cuja participar;:ao acionaria pertencente a Rhodia foi adquirida em 

2002 pelo Grupo Mossi & Ghisolfi (ltalia); 

- a redefinit;:ao do papel das empresas nacionais associadas aos grandes grupos, 

como e o caso do Grupo Vicunha, que vendeu sua participar;:ao acionaria de 50% na 
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Fibra DuPont em 2003, que passou a ter o nome de DTI e atualmente e denominada 

lnvista Nylon, pertencendo ao Grupo Koch Industries (EUA); 

- o crescimento da participac;ao dos capitais nacionais atraves da aquisic;ao de 

unidades produtivas das multinacionais, como no caso da Polyenka Ltda. que, em 

2001, foi adquirida da multinacional Acord is (Holanda), passando a ter 50% de capital 

nacional em sua composigao acionaria; pode-se citar tambem a aquisigao da unidade 

de produc;ao de fios e filamentos de poliester da Fairway Filamentos pela Ledervin, 

empresa do Grupo J. Serrano (nacional); 

- a entrada de novos capitais estrangeiros, tambem atraves da compra de 

unidades produtivas ja instaladas, como e o caso da atual Unifi, nome dado a unidade 

produtora de fios de poliester da Fairway Filamentos, ap6s a aquisigao em 1999, pela 

UNIFI Inc. (EUA). A Fairway era uma associagao entre a Rhodia e a Hoescht, que 

passou por um processo de separagao e venda de suas unidades produtivas. 

Ainda segundo a Fundagao Vanzolini, 

A entrada das empresas asiaticas na produgao de fibras quimicas criou um 

intenso processo de mudanyas nas estrategias das empresas ocidentais. 

Grandes produtores ocidentais como a Hoescht, Bayer, Akzo [atual Acordis] e 

ICI venderam suas plantas de produgao de fibra de poliester [ ... ]. Com isso a 

produgao mundial de fibra de poliester esta se deslocando do eixo America do 

Norte - Europa. A presenya de empresas japonesas, chinesas e coreanas 

entre os maiores produtores mundiais atesta esse fato [ ... ]
46 

0 trecho acima citado e comprovado pelos dados mostrados na tabela seguinte: 

48 FUNDACAO VANZOLINI. A competitividade das cadeias produtivas da industria tilxtil baseadas em fibras 
qufmicas. Rio de Janeiro, 2001. (Relat6rio final do estudo) p. 16. 
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TABELA 2.8- CAPACIDADE PRODUTIVA DAS 14 MAIORES EMPRESAS PRODUTORAS DE FIBRAS 

QUi MICAS 

MUNDO BRASIL MATRIZ OUTROS 

PAiSES 

Total % Total % (*) Total % Total % 

DuPont(USA) 1726 18,00 27 1,56 1087 62,98 612 35,46 

Formosa (Taiwan) 1322 13,79 1127 85,25 195 14,75 

KoSa (USA) 1037 10,81 544 52,46 493 47,54 

Acordis (Holanda) 439 4,58 27(**) 6,15 37 8,43 375 85,42 

T oray ( Japao) 646 6,74 339 52,48 307 47,52 

Hualon (Taiwan) 608 6,34 468 76,97 140 23,03 

Far Eastern (Taiwan) 600 6,26- 600 100,00 

Wellman (USA) 545 5,68 464 85,14 81 14,86 

Teijin (Japao) 485 5,06 278 57,32 207 42,68 

Rhodia (Fran9a) 487 5,08 114 23,41 54 11,09 3!9 65,50 

Yizheng (China) 473 4,93 473 100,00 

Solutia (USA) 472 4,92 472 100,00 

Sam Yang (Coreia) 458 4,78 443 96,72 15 3,28 

AlliedSignal (USA) 292 3,04 206 70,55 86 29,51 

Total 9590 100 168 1,75 6592 68,74 2830 35,46 

Fonte: Fibers Overview 2000 apud FUNDA<;;AO VANZOLINI, 2001, p. 16 

(*) porcentagem sobre o total da produ9a0 da empresa 

(**) A filial brasileira foi vendida e e atualmente a Polyenka I Mafissa 

Em relayao a tabela anterior, sao necessarias duas importantes observac;:oes, 

relacionadas as mudanc;:as em curso no setor de fibras qui micas. 

Uma delas refere-se ao redirecionamento do foco produtivo da DuPont que, 

recentemente passou a concentrar-se na produyao de tecidos tecnicos, deixando de 

atuar na area de fibras qui micas para o setor textil em nfvel mundial. Um dos principais 

fatores responsaveis por essa decisao e a grande concorrencia asiatica (DUPONT..., 

2004)). Basta lembrar que uma das principais fibras qufmicas do chamado grupo dos 

elastanos - a Lycra - foi patenteada pela DuPont e era produzida pela entao DTI, 

empresa do grupo, recentemente adquirida pela Koch Industries e agora denominada 

lnvista Nylon. 
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0 mesmo objetivo - redirecionamento do foco produtivo- pode ser observado na 

estrategia adotada pela Rhodia que, ao vender sua participagao acionaria na Rhodiaco 

e na Rhodia-ster, retirou-se do mercado brasileiro de poliester, material que se 

enquadra na categoria de commodities47 para concentrar seu foco na produgao de 

poliamida (nailon) e no desenvolvimento tecnol6gico de produtos (FAIRBANKS, 2004?). 

Esse fato indica uma redugao de sua participagao na produgao de fibras qufmicas para 

o setor textil. 

Segundo o estudo de Marcelo C. Barbosa et al. (2004), essa reorganizagao no 

quadro das empresas produtoras de fibras e filamentos qufmicos baseia-se na 

constatagao, por parte das principais empresas transnacionais europeias e norte

americanas, da inviabilidade de concorrer no mercado de commodities sinteticas com 

as empresas asiaticas. Dessa forma, elas passaram a direcionar sua produgao para 

mercadorias de maior valor agregado, tanto nos pafses desenvolvidos como tambem no 

Brasil, onde venderam muitas de suas unidades produtivas. Ao contrario da tendencia 

intemacional, esse processo de reorganizagao ocorrido no pafs e exposto acima, 

ocasionou a desintegragao e a fragmentagao da cadeia produtiva, com a diminuigao na 

produgao total de fibras. Assim, a importagao de materias-primas petroqufmicas e 

texteis, para acabamento de produtos finais no pafs, passou a ser vantajosa. 

A partir de informagoes trazidas pelo citado estudo, elaboramos um quadro com 

as empresas produtoras de fibras e filamentos qufmicos no Brasil: 

47 Segundo a Funda98o Vanzolini (2001, p. 11), "As commodities podem ser definidas ao Iongo de toda a cadeia 
produtiva textil, desde as fibras basicas, os filamentos [ ... ]como produtos de baixa diferencia9ao, cuja tecnologia de 
fabrica9ao e de dominic universal, produzidos em grande escala e com pre9os dependentes da oferta global (e 
portanto sujeitos a dumping devido a sobre-oferta do momenta). No ambito des tecidos podemos considerar como 
commodfties os tecidos basicos, de produ98o em grande escala e com poucas caracteristicas diferenciadoras. 
Quante ao vestuiirio, camisetas, meias, lingerie e jeans sao exemplos de produtos que podem ser considerados 
commodities[ ... ]". 
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QUADRO 2.2- EMPRESAS DE FIBRAS E FILAMENTOS QU[MICOS NO BRASIL 

FIBRAS CARACTERISTICAS EMPRESAS NACIONAIS EMPRESAS 

ESTRANGEIRAS 

Nail on Filamentos Rhodia Poliamida 

Texteis lnvista 

Dusa 

Mazzaferro 

Fibras 

Poliester Filamentos Polyenka Cobafi 

Led ervin Unifi 

FIBRA (Grupo Vicunha) Avanti 

Ant ex 

Fibras Unnafibras Rhodia-Ster (Grupo 

Mossi&Ghisolfi) 

Acrilico Fibra Crylor (Grupo Radici) 

Viscose Filamentos e FIBRA (Grupo Vicunha) 

Fibras 

Fonte: BARBOSA et al., 2004 
Obs: Quadro elaborado com base no documento referenciado acima. 

Uma analise a respeito das estrategias e da organizayao produtiva utilizadas por 

algumas empresas texteis asiaticas e necessaria para o entendimento da posiyao de 

destaque das mesmas no mercado textil mundial baseado em fibras qufmicas, 

especialmente no que se refere as condic;;Qes de competitividade. 

0 citado estudo da Fundayao Vanzolini (2001) e baseado no conceito de cadeias 

produtivas. Essa abordagem considera a existencia de integrayao de fluxes insumos

produtos entre as industrias participantes, sendo que o comportamento das mesmas e 

abordado sob a perspectiva de mercados e produtores globalizados. 

lnicialmente, alguns pafses do Sudeste Asiatica - Taiwan, Coreia do Sui, Hong 

Kong e Cingapura -, considerados como modelos da evoluyao competitiva na industria 

textil mundial, fizeram a opyao de se tomarem fornecedores em escala mundial de 

fibras qufmicas do tipo commodity, com destaque para o poliester. Essa opyao foi 

decisiva, pois 

A quesUio da competitividade das fibras qui micas pode ter urn primeiro fator 

basico associado ao preyo e disponibilidade da nafta que, de certa maneira, 
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decorre da escolha do perfil de craqueamento48 do petr61eo (se esse perfil 

Q!ivileaia os insumos para energia e combustiveis em gerall e do perfil de 

produciio da segunda geracao. ou se favorece a obtencao das materias

primas para a industria de fibras e resinas. No caso das empresas asiaticas, 

vanas delas sao "integradas para tras", envolvendo o craqueamento da nafta 

e favorecendo a integral(iio da cadeia produtiva. lsto resulta numa integral(iio 

desde o refino do petr61eo ate a produl(iio de fios e tecidos [ ... ]49 

Dessa forma, nos mencionados pafses ha uma tendencia para a integrac;:ao dos 

elos da cadeia produtiva textil-confecyees baseadas em fibras qui micas. 

Como ja foi colocado, as empresas de confecc;:oes nao estao inclufdas no ambito 

do presente estudo. Entretanto, e necessario esclarecer que, assim como outros 

setores produtivos, a produc;:8o de artigos texteis passou a ser comandada pelo 

mercado consumidor do produto final, ou seja, das pec;:as de vestuario, decorac;:ao, 

cama, mesa e banho, acess6rios, etc. 

Nesse novo contexto e, mais especificamente, em relac;:8o as estrategias das 

empresas lfderes do setor textil-confecc;:oes em nfvel mundial, observa-se a 

organizac;:ao de cadeias produtivas com redes de produc;:8o descentralizadas. lsso 

significa dizer que a cadeia produtiva possui uma estrutura de comando, onde uma 

empresa ou um grupo de empresas - atuantes como comerciantes, grandes varejistas 

ou fabricantes de marcas globais -, com o controle de posi¢es estrategicas 

principalmente em relac;:8o ao mercado, determinam o comportamento das demais 

empresas integrantes da cadeia produtiva. 

Diversas empresas do setor textil-confecc;:oes baseadas em fibras qufmicas, 

originarias dos citados paises asiaticos, atuam dessa forma, alcanc;:ando posi¢es 

destacadas no mercado mundial textil. Nesses paises, sao aplicadas eficazes polfticas 

de Tecnologia Industrial Basica e existem sistemas de financiamento que reduzem as 

necessidades de capital de giro das empresas, com longos prazos de pagamento, o 

que possibilita, em alguns casos, a venda da materia-prima ja transformada em 

mercadoria antes do pagamento. Houve tambem uma preocupac;:8o com o 

48 Conjunto dos processes de conversao que transformam os hidrocarbonetos saturados contidos em urn corte 
petrolifero em hidrocarbonetos mais !eves empregados como carburentes (refinal(iio) ou intermediaries qulmicos 
i~etroquimica). 

Cf. Fundagao Vanzolini, 2001, p. 33, (grifo nosso ). 
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desenvolvimento de maquinas e equipamentos utilizados para a produgao textil, cuja 

qualidade atualmente ja atingiu padrao intemacional. Alem disso, as empresas 

domesticas integram-se nas estrategias dos conglomerados transnacionais, atuando 

como fomecedoras especializadas, ate dominarem o conhecimento tecnico e 

mercadol6gico e alcan9(lrem porte suficiente para se inserir no mercado regional e 

internacional. 

Em relagao as fiagoes que utilizam fibras de algodao, um estudo feito por Jose S. 

Gon9(llves (1997), denominado "Crise do algodao brasileiro p6s-abertura dos anos 90 e 

as condicionantes da retomada da expansao em bases competitivas", verificou a 

ocorrencia de profundas transforrnagoes no setor da agroindustria algodoeira ap6s a 

abertura da economia brasileira nos anos 90. Entre elas, o autor destaca a expansao de 

uma nova forma de organizagao produtiva, que ele denomina de "nova cotonicultura", 

sendo esta integrada atraves de grupos que controlam os diversos agroneg6cios do 

algodao. 0 plantio e realizado em grandes areas, com investimentos tecnol6gicos e 

elevada mecanizagao, especialmente na colheita, feita com estruturas pr6prias ou 

atraves de contratos com grandes cotonicultores. Essas estruturas integram-se com 

algodoeiras (maquinas de beneficiamento) pr6prias e ate mesmo com fiag5es, que 

possuem atuagao direta no mercado de pluma50 ou de fio. 

Entre os atuantes na "nova cotonicultura", se destacam o Grupe Maeda 

(principalmente em Sao Paulo e Goias), o Grupo Tadashi (especialmente em Sao Paulo 

e Mato Grosso), o Grupe Maggi (com destaque em Mato Grosso), o Grupe Sachetti 

(tambem em Mato Grosso). A Cooperativa Agricola Mouraoense (COAMO), Parana, 

que tambem realiza investimentos em Mato Grosso e Santa Catarina, se destaca no 

grupo das cooperativas paranaenses que atuam no setor algodoeiro baseadas nessa 

nova forma de organizagao produtiva, que se expande pelo Brasil Central e pelo oeste 

da Bahia, caracterizando-se por sua elevada competitividade. 

A integragao da fiagao, tanto de algodao como de fibras qufmicas, principalmente 

com a tecelagem, ja apontada anteriorrnente, e refor9(lda pelos dados da proxima 

tabela, apresentando-se como uma tendencia do segmento no Brasil: 

50 Fibra de algodao sem o carogo. 
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TABELA 2.9- BRASIL: NUMERO DE FIA<;:OES EXCLUSIVAS E INTEGRADAS 

Ano Total Exclusivas lntegradas 

1991 1.123 274 849 

1992 991 248 743 

1993 955 253 702 

1994 941 257 684 

1995 661 143 518 

1996 617 143 474 

1997 550 153 397 

1998 427 132 295 

1999 389 126 263 

2000 360 91 269 

2001 360 87 273 

Fonte: IEMI 
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2.4 GRANDES GRUPOS NACIONAIS TEXTEIS: VICUNHA TEXTIL E 

SANTISTA TEXTIL 

A concentra9flo produtiva ocorrida no setor textil, demonstrada atraves das 

tabelas analisadas, e refon;ada com a informa9flo, trazida por IEMI (2001 apud 

UNIVERSIDADE, 2002, p. 41) de que as tres empresas lfderes no setor 

fia9flo/tecelagem sao verticalizadas, ou seja, atuam em diversos segmentos do setor, 

constituindo-se em empresas de capital nacional e aberto, sendo responsaveis porum 

terc;o das exportac;oes totais de produtos texteis. Sao elas: a Vicunha Textil, a 

Companhia de Tecidos Norte de Minas (Coteminas) e a Santista Textil. Possuindo 

unidades produtivas em Americana (SP), faremos um breve comentario a respeito da 

Vicunha Textile da Santista Textil. 51 

A Vicunha Textil - criada em 2001, a partir da fusao entre Finobrasa, FIBRA S/A, 

Fibra Nordeste, Vine Textil e Vicunha Nordeste - pertence ao Grupo Vicunha, o maior 

do pais no setor textil, que tambem atua em diversos outros. Entre seus investimentos, 

esta o controle acionario da Companhia Siderurgica Nacional (CSN) e da Companhia 

de Gas do Ceara (Cegas), alem de participa9flo acionaria na Companhia Vale do Rio 

Doce (CVRD) e o Banco Fibra. Seu centro corporative esta localizado em Sao Paulo. 

E uma empresa verticalizada, proprietaria de quinze fabricas, que atua nos 

segmentos de fia9flo, tecelagem, mal haria, acabamento/beneficiamento e confec98o de 

artigos texteis, com destaque para a produc;ao de denim (tambem chamado de indigo, 

usado na confec98o de jeans) e malhas sinteticas. Possui uma forte participac;ao no 

mercado extemo de produtos texteis: em 2002, exportou o equivalents a 89 milhoes de 

d61ares, ou cerca de 20% de suas vendas, segundo Cristiane Mano (2003). Suas 

exportac;oes destinam-se ao Canada, Estados Unidos e paises da Europa, America 

Central, America Latina, Oriente Medio, entre outros. A criac;ao da Vicunha Textil e 

parte da estrategia do Grupo Vicunha para ganhar competitividade internacional, o que 

incluiu investimentos na reorganiza9flo produtiva e na aquisic;ao de novos maquinarios, 

fechamento de fabricas antigas e corte de funcionarios. 

51 0 site de cada empresa tambem foi consultado em fevereiro de 2004 para obten9Bo de informa96es. 
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A Vicunha Textil possui unidades produtivas instaladas em Americana (Vine 

Textil), ltatiba, Sao Manuel e Amparo (SP). Alem destas, e proprietaria de fabricas em 

Fortaleza (CE), onde sao produzidos indigos e malhas; em Pacajus (CE), tambem com 

produc;i:io de indigos; Natal (RN), com produ9ao de brins; Recife (PE), onde sao 

produzidas as confeC9oes; e Simoes Filho (BA). 

A verticaliza9ao da produ9ao, uma das principais marcas da empresa, e 

confirmada atraves da observac;i:io da integrac;ao produtiva realizada entre algumas de 

suas unidades, com destaque para aquelas localizadas no Estado de Sao Paulo. Em 

Simoes Filho (BA), e produzido o polfmero de poliester, que sera utilizado na produc;i:io 

de filamentos e fibras de poliester pela FIBRA S/A, em Americana (SP), onde tambem 

estao instaladas duas unidades de tecelagem plana. Em Amparo (SP), esta instalada 

uma tecelagem plana, com produ98o de tecidos sinteticos e mistos de algodao. Em Sao 

Manuel (SP), sao produzidos fios de poliester e raiom viscose, que abastecem a 

malharia de artigos sinteticos da propria empresa instalada no municipio. Finalmente, 

em ltatiba (SP), estao instaladas tres unidades produtivas, onde e realizado todo o 

processo de beneficiamento (tinturaria, estamparia e acabamento) dos tecidos pianos e 

das malhas produzidas em Americana, Amparo e Sao Manuel. 

A Santista Textil, criada em 1994, pela fusao de duas tradicionais empresas 

texteis brasileiras, possui sede em Sao Paulo e seis fabricas no Brasil (nos Estados de 

Sao Paulo, Sergipe e Pernambuco), uma na Argentina e uma no Chile, sendo a (mica 

multinacional brasileira do setor textil. E a maier exportadora de brins e denim do pais e 

uma das tres maiores produtoras mundiais de tecidos denim, atuando na fiac;i:io, 

tecelagem e beneficiamento de tecidos compostos principalmente por algodao. A 

empresa pertence, em propor9oes iguais, a Sao Paulo Alpargatas e ao Grupe Camargo 

Correa, sendo que este ultimo controla a Sao Paulo Alpargatas, com mais de 61% do 

capital votante, conforme informa¢es extraidas do artigo Maier ... (2003). Segundo o 

artigo Santista ... (2004), a empresa adquiriu, em 2004, a Cia. Jauense Industrial (ate 

entao controlada pelo Grupe Camargo Correa), que passou a ser sua subsidiaria. 

A empresa possui forte presen99 no mercado externo, pais 50% da receita 

liquida anual e proveniente de vendas externas consolidadas, sendo que na Argentina e 
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no Chile tambem e a maier exportadora de artigos texteis. Em 2003, registrou vendas 

em 50 pafses. Dando continuidade ao programa de intemacionaliza9fio, durante a 

decada de 90, foram realizados grandes investimentos em moderniza9fio do processo 

produtivo e do maquinario e tambem na redu9fio dos custos de produ9fio. As fabricas 

da Santista Textil no Estado de Sao Paulo localizam-se em Americana, Tatuf e Jau. A 

empresa e proprietaria de fabricas tambem em Aracaju e Nossa Senhora do Socorro 

(SE) e em Paulista (PE). 

0 documento SANTISTA ... (2004) informa que a Unidade de Neg6cios Full 

Package (pacote completo) da empresa foi transferida de Sao Paulo para Maracanau 

(CE), no final de 2003. Segundo o estudo da Funda9fio Vanzolini (2001 ), trata-se de um 

dos novos modelos de atua9fio da industria textil-confecy5es, como resultado das 

mudanyas nas estruturas das grandes empresas na ponta do varejo e da 

comercializa9fio. Dessa forma, em suas rela¢es com as empresas que comandam as 

cadeias, os fornecedores de pacotes completes recebem as especificagaes sobre o 

produto - que serao utilizadas para desenvolver as especifica¢es sobre o processo 

produtivo -, realizam o gerenciamento das compras e da logfstica e entregam o produto 

acabado com a marca do cliente. Na citada unidade, fornecedores selecionados 

confeccionam as peyas de vestuario que a empresa fornece a cadeias de varejo e 

detentores de marca no exterior. Ainda conforme o relat6rio, o fato do processo 

produtivo se realizar em fabricas localizadas em tres pafses (Argentina, Brasil e Chile), 

que possuem acordos comerciais e rotas de distribui9fio diferentes, alem de custos 

competitivos de mao-de-obra, possibilita a empresa usufruir vantagens logfsticas. 
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CAPITULO 3 

FORMACAO DA FAMILIA DE CIDADES TEXTEIS: AMERICANA E 

ENTORNO 
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3.1 POLO DE CRESCIMENTO E FAMILIA DE CIDADES 

A analise do processo de organiza~ao de uma determinada atividade industrial 

em um espa~o delimitado, pode ser realizada com base em diversos conceitos da 

Economia Regional e da Geografia Econ6mica. Entre eles, discutiremos o conceito de 

polo de crescimento, elaborado por Fran~ois Perroux e utilizado por Danilo C. lgliori 

(2000) em sua disserta~ao de Mestrado intitulada "Economia dos clusters industriais e 

desenvolvimento". Para Fran~is Perroux (1955, p.7 apud IGLIORI, 2000, p. 88), [ ... ] "o 

crescimento nao aparece em toda a parte ao mesmo tempo; manifesta-se em pontes ou 

polos de crescimento, com intensidade variavel; difunde-se por meio de diferentes 

canais, com distintos efeitos terminais sobre o conjunto da economia"s2 

Em sua elabora~o teorica, Fran~ois Perroux utiliza tres no~oes principais, 

expostas por Danilo C. lgliori (2000). A primeira se refere a industria motriz, com 

caracterfsticas modemas (divisao do trabalho, concentra~o do capital, mecaniza~ao) 

que, alcan~ndo aumento em sua propria produ~o, pode desencadear um crescimento 

na produ~o de outras industrias instaladas no polo, situa~o a partir da qual ela passa 

a ser denominada de industria-chave. Essa caracterfstica da industria motriz tambem 

proporciona a gera~ao de economias externas53
, a elabora~o de inova¢es produtivas, 

alem da forma~o de uma "atmosfera" propfcia ao crescimento da produ~o. 

A segunda no~o refere-se ao complexo industrial, pois, alem da industria-chave, 

e necessaria tamb9m considerar a presen~ de produtores nao-competitivos no polo, 

que sao estimulados ao crescimento a partir dos efeitos positives da aglomera~o 

espacial observada e da presen~ da industria-chave. Essa situa~o corresponds a 

uma estrutura imperfeita de mercado, ou seja, verifica-se a existencia de produtores 

menos expressivos juntamente com outros de maior expressao, que podem assumir o 

papel de lideran~ na media~o de conflitos ou na promo~ao de eventuais acordos 

entre as empresas. 

52 IGLIORI, Danilo C. Economia dos clusters industrials e desenvolvimento. 2000. Dissertac;iio (Mestrado em 
Economia)- Faculdade de Economia, Administragao e Contabilidade, Universidade de Sao Paulo, Sao Paulo, 2000. 

~88. 
Este conceito e exposto na pagina 119 deste trabalho. 
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Concluindo, a terceira noyao refere-se ao surgimento dos p61os de crescimento, 

resultante da combinayao entre a presen99 de uma industria-chave, a estrutura 

imperfeita de mercado e a aglomerac;:ao espacial dos produtores. A presen99 integrada 

desses elementos e capaz de promover modificac;:5es significativas na estrutura 

industrial do p61o, proporcionando o crescimento econ6mico, cujos resultados serao 

apropriados de forma diferenciada por todos os diversos elementos, mesmo aqueles 

com menor participayao, concretizando o polo de crescimento. 

Milton Santos (1979a) em sua obra "Economia espacial: criticas e alternatives", 

inicia uma analise dessa teoria, questionando a validade da aplicayao da mesma tanto 

nos paises desenvolvidos como nos subdesenvolvidos, afirmando que o espa<;:o 

apresenta diferenciac;:5es reais entre esses grupos de paises. 

Passando a caracterizar o espac;:o nos paises subdesenvolvidos, o autor afirma 

que sua organizayao e constante reorganizayao, geralmente em escala global, ocorre 

em func;:ao de interesses distantes que, contudo, nao o afetam de maneira uniforme, 

pois as for9(3s da modernizayao atuam seletivamente, ou seja, as variaveis modernas 

nao sao incorporadas simultaneamente em todos OS lugares. Esse espac;:o e 
multipolarizado, isto e, esta subordinado a uma grande quantidade de influencias e 

for99s de atrayao originadas de muitos niveis de tomada de decisao. 

Finalmente, o espa<;:o nos pafses subdesenvolvidos apresenta enormes 

desigualdades de renda, o que influencia fortemente as possibilidades de acesso a um 

grande numero de bens e servi<;:os. Segundo o autor, [ ... ] "0 nivel de renda de cada um 

e funyao de sua localizayao espacial, a qual, por sua vez, determina a possibilidade de 

produzir e de consumir de cada um" (SANTOS, 1979a, p. 140). 

A difusao das modernizac;:oes pelo espac;:o, assim caracterizado, obriga os 

agentes econ6micos, produtivos e da distribuiyao a se adaptarem a uma situayao de 

coexistencia de interesses e realidades sociais novas e antigas. Esta e a origem dos 

dois circuitos da economia urbana, responsaveis pelo processo econ6mico e de 

organizayao do espac;:o: o circuito superior e o circuito inferior. 

Em outra obra, denominada "0 Espac;:o Dividido: os dois circuitos da economia 

urbana dos paises subdesenvolvidos", Milton Santos (1979b) apresenta esses dois 
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conceitos. Ao circuito superior pertencem os bancos, a industria voltada para 

exportayao, bem como a industria urbana modema, o comercio, os servic;:os modemos, 

atacadistas e transportadores, exercendo suas ac;:oes atraves de grandes quantidades 

de mercadorias, produzidas para atender as necessidades de consume criadas atraves 

do uso da publicidade por essas atividades. Ja o circuito inferior abrange as formas de 

fabricayao pouco capitalizadas, os servic;:os nao-modemos "a varejo", o comercio 

tradicional e de pequeno porte, que sao dependentes do consume, realizado 

principalmente pela populayao pobre e, em geral, manipulam pequenos volumes de 

mercadorias. No contexte do circuito superior, destacam-se a influencia e o controle 

exercido pela grande empresa multinacional e pelos monopolies. A concentrayao 

econ6mica ou o monop61io pode ser observado em todos os setores de atividades, 

independentemente do nivel de industrializayao do pais, e sua origem esta na 

tecnologia, sendo esta uma caracteristica do periodo tecnico-cientifico-informacional. 

As estrategias colocadas em pratica pelos monopolies apresentam repercussoes 

em toda a organizayao econ6mica de um pais, seja no dominic privado (em especial 

nos setores dinamicos) como no dominic do poder publico. De um lado, a definiyao de 

prec;:os, salaries e investimentos por parte dos monopolies repercutem diretamente em 

objetivos importantes do Estado, tais como o crescimento econ6mico, a polftica de 

emprego, a estabilidade dos prec;:os. Por outre lado, o poder de influencia dos 

monopolies sobre as politicas do Estado que sao elaboradas, sob diversos aspectos, 

com ample favorecimento aos mesmos. 

Diversos aspectos diferenciam os dois circuitos econ6micos, especialmente em 

relayao a tecnologia e organizayao. Enquanto as atividades do circuito superior utilizam 

tecnologia importada e de alto nivel, com uso intensive de capital, geralmente 

disponibilizado pelo credito bancario, com predominio do trabalho assalariado e 

usufruindo, direta ou indiretamente, de auxflio governamental, aquelas pertencentes ao 

circuito inferior utilizam tecnologia freqOentemente adaptada ou recriada localmente, 

com uso intensive de mao-de-obra, normalmente temporaria, sendo que sua existencia 

depende do dinheiro lfquido e do credito pessoal direto, sem nenhum tipo de apoio 

govemamental. 
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A observac;Bo do circuito superior revela sua tendencia em exercer o controle 

sobre a economia como um todo e sobre a macro-organizac;ao do espayo, seja de 

forma direta ou por intermedio do Estado. De forma contraria, o circuito inferior tende a 

ser dependente e subordinado ao circuito superior. Este ultimo apresenta uma divisao, 

denominada circuito superior marginal, onde se encontram as atividades com uso de 

tecnologia e formas de organizac;Bo menos modernas do que aquelas do circuito 

superior propriamente dito. 

Segundo Milton Santos (1979a), a existencia desses dois circuitos da economia 

urbana nao permite que a cidade seja analisada como um conjunto unico. Enquanto a 

integragao das atividades do circuito superior ocorre principalmente com outras do 

mesmo circuito localizadas fora da cidade e de seu entorno, atingindo a escala nacional 

e internacional, as atividades pertencentes ao circuito inferior possuem uma estreita 

ligac;Bo com a cidade onde estao instaladas e seu entorno. Dessa forma, ao nfvel local 

a organizac;Bo do espago e decorrente das agoes tanto do circuito superior como do 

circuito inferior, pois este ultimo possui relag5es de dependencia com o primeiro. 

Continuando sua analise, o autor afirma que a teoria dos p61os de crescimento 

enfoca somente o circuito superior, devido a ideia de que o crescimento e estimulado 

apenas pela modernizac;ao, com a implantac;Bo de industrias tecnologicamente 

avangadas. Segundo ele, esta visao apresenta algumas imprecisoes: 

[ ... ] Primeiramente, as industrias modemas nao sao necessariamente 

complementares. Em segundo Iugar, estas industrias podem nao produzir 

efeitos disseminadores importantes. Finalmente, as industrias podem lucrar 

atraves das economias de aglomerayao encontradas na cidade sem exercer, 

em troca, nenhum efeito muKiplicador apreciavel, especialmente se se !rata 

de industrias de reexportayao.
54 

0 autor denomina de industrias de reexportac;Bo aquelas cuja produc;Bo se 

destina, principalmente, ao consume dos pafses desenvolvidos.55 

54 
SANTOS, Milton. Economia espacial: criticas e altemativas. Tradu9ao de Maria Irene de Q. F. Szmrecsanyi. Sao 

Paulo: HUCITEC, 1979a. (Cole9ao Economia e planejamento: Serie teses e pesquisas). p. 142. 
55 Este conceito e apresentado por Milton Santos (1979b) em sua obra 0 Espat;o Dividido: os dais circuftos da 
economia urbana nos paises subdesenvolvidos. 
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Ele afirma que: [ ... ] "E, portanto, possfvel ter crescimento sem p6/os de 

crescimento" (SANTOS, 1979a, p. 142, grifo do autor). Segundo ele, o crescimento 

pode ser observado em pontes privilegiados do espac;o, com destaque para as cidades 

macrocefalicas e pequenas cidades industriais. 0 conceito de cidade macrocefalica, 

tambem elaborado por Milton Santos (1979b), se refere a cidade muito grande que, 

geralmente, apresenta as principais vantagens comparativas, expostas a seguir: 

- economias de escala: referem-se a reduc;8o dos custos produtivos devido ao 

aumento na escala de produc;8o da propria industria; 

- economias externas: referem-se a reduc;8o dos custos produtivos de uma 

industria devido a sua localizac;ao junto a outras industrias do mesmo setor; 

- economias de aglomerac;ao: referem-se as vantagens existentes na localizac;ao 

de uma industria numa area proxima a um grande centro, onde se encontram instaladas 

outras industrias, atividades comerciais, servic;os, etc, alem da existencia do mercado.56 

Alem disso, geralmente essas cidades desfrutam de uma posic;8o estrategica em 

relac;ao a rede de transportes, o que configura-se como mais um atrativo na competic;ao 

pelos investimentos. Apos o estabelecimento dessa situac;ao, ela e reafirmada 

continuamente, mesmo que outros centres urbanos tambem apresentem um 

crescimento importante. 

Simultaneamente, as atividades do setor terciario -grande parte pertencentes ao 

circuito inferior -, passam a ter destaque no sistema urbane, tanto nas cidades que nao 

caracterizam-se pela atividade industrial como nas cidades industriais, pois a industria 

moderna emprega pequena quantidade de mao-de-obra. Assim, o crescimento 

econ6mico, entendido como aumento da atividade industrial, e a expansao do circuito 

inferior ocorrem paralelamente, porem os efeitos do crescimento econ6mico nao 

alteram as condic;oes de existencia e funcionamento do circuito inferior, sendo que a 

expansao deste ultimo contribui para o aumento da pobreza. 

Segundo os dados apresentados na tabela 3.9 da pagina 148 deste estudo, em 

2002 existiam seis grandes empresas texteis instaladas em Americana, uma em Nova 

56 Esses conceitos sao apresentados por Carlos Roberto Azzoni (1986) em sua obra Industria e reversao da 
polarizaqao no Brasil. 
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Odessa e uma em Santa Barbara d'Oeste. Em Suman~, nao ha registro da existencia 

de grande empresa textil atualmente, sendo que a base de dados do Relat6rio Anual de 

lnformac;:oes Sociais (RAIS), do Ministerio do Trabalho e do Emprego (MTE), que e a 

fonte dos mesmos, utiliza o numero de empregados com "carteira assinada" como 

criterio para definir o porte da empresa. Assim, uma empresa com mais de 500 

empregados e classificada como grande empresa. A priori, podemos considerar que 

essas empresas pertencem ao circuito superior da economia urbana. 

Um levantamento realizado pelo IBGE, denominado Perfil dos Municfpios 

Brasileiros Gestae Publica 2001, em seu aspecto relative as carencias habitacionais, 

aponta a existencia de 269 domicilios em favelas ou assemelhados em Americana e 78 

barracos ou assemelhados em Sumare. Os dados referentes aos municfpios de Nova 

Odessa e Santa Barbara d'Oeste nao foram informados. 

Assim, especialmente em relac;:8o a Americana, observa-se a realizac;:ao de 

importante produc;:8o economica por parte dessas grandes empresas, porem coexistem 

importantes questoes sociais relacionadas a pobreza e a miseria. 

No presente trabalho, utilizaremos o conceito de familia de cidades. 0 referido 

conceito e usado por Marcie A. Cataia (2004), em um relat6rio de pesquisa intitulado 

"Gerac;:ao de Cidades e Modernizac;:ao Agricola no Centro-Oeste Brasileiro". Segundo 

ele, por um lade, cada cidade e unica, pois e resultante da integrac;:ao de diferentes 

situac;:oes do passado e de combinac;:oes diversas de variaveis atuais internas e 

extemas, que elaboram uma complexa divisao do trabalho; por outre lade, nao se pede 

deixar de considerar a unicidade regional, construfda atraves da interdependencia 

promovida pela rede urbana e pela organizac;:ao regional, formada pelos centres 

fornecedores de servic;:os e produtos solicitados pela economia e pela populac;:ao. A 

partir dessa unicidade regional, foi elaborado o conceito de familia de cidades. 

Este conceito, elaborado por autores classicos da Geografia, como Pierre 

Deffontaines (1944), que apresenta-o em seu estudo "Como se constituiu no Brasil a 

rede de cidades" e utilizado tambem por Milton Santos (1965) em seu livre "A cidade 

nos pafses subdesenvolvidos", e resgatado por Marfa Laura Silveira (1999) em sua 

obra "Urn pals, uma regiao: fim de seculo e modernidades na Argentina". Segundo a 
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autora, o conceito de famflia de cidades possibilita a elaboragao de uma periodiza98o 

do fen6meno urbano, permitindo a observa98o de que seu surgimento deu-se em 

resposta a necessidade de atendimento a certas func;:oes, no contexto do periodo 

hist6rico de sua origem. Com o passar do tempo, as familias de cidades mantem sua 

posi98o na rede urbana, ou tornam-se obsoletas, ou ainda apresentam uma evolu98o 

distinta, dependendo da altera98o da matriz (economica, politica ou estrategica) 

responsavel por sua origem. 

Conforme Marcio A Cataia, 

Uma familia de cidades diz respeito a urn conjunto de cidades novas ou 

novas infra-estruturas implantadas em antigas cidades locais que nascem 

como resposta as solicitayi'ies do mercado para uma produgao modema, 

tendo em comum uma unica dinamica hegemonica a lhes imprimir seu 

movimento. Sao cidades que se inserem como 6rgaos "derivados" no 

organismo regional, reorganizando a antiga ordem do conjunto para impor 

novos usos regionais nlio mais a partir de uma ordem local, mas sobretudo a 

partir de uma ordem global [ ... ]
57 

57 CATAIA, Marcie A. Relat6rio de pesquisa: Gera9"1o de Cidades e Modernizayao Agricola no Centro-Oeste 
Brasi/eiro. Departamento de Geografia. lnstrtuto de Geociencias. UNICAMP. 2004. p. 6, (grifo do autor). 
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3.2 FORMACAO DA FAMiLIA DE CIDADES E ESPECIALIZACAO FUNCIONAL 

TEXTIL 

Passaremos a apresentar o processo de formac;:ao da familia de cidades texteis 

de Americana, Nova Odessa, Santa Barbara d'Oeste e Suman§, localizadas no Estado 

de Sao Paulo. Em 1875, e fundada a Fabrica de Tecidos Carioba, a primeira do setor 

textil instalada numa area que, futuramente, se destacaria pela produc;:iio textil em 

ambito nacional. No "Guia Historico da Industria Nascente em Campinas (1850-1887)", 

de Ema E. R. Camillo (1998), consta como enderec;:o: "entre Campinas e Piracicaba, a 
margem esquerda do rio Piracicaba e do ribeirao Quilombo" (CAMILLO, 1998, p. 87). A 

autora esclarece sobre a existencia de uma sesmaria localizada entre a freguesia de 

Santa Barbara (na epoca, municipio de Constituic;:iio, hoje Piracicaba) e a Vila de Sao 

Carlos (hoje Campinas) e afirma que a Fabrica de Tecidos Carioba foi "[ ... ] assentada 

em area especialmente adquirida para esse fim, constituindo-se numa das partes da 

fazenda Saito Grande, que foi desmembrada em 1873 [ ... ]"(CAMILLO, 1998, p.87). Os 

fatores apontados para sua localizac;:iio estao relacionados ao aproveitamento das 

aguas do ribeirao Quilombo para a gerac;:ao de energia eletrica, atraves de um 

mecanisme que utilizava uma turbina e a disponibilidade de algodao em rama (algodao 

com caroc;:os), principal materia-prima, utilizada na produc;:iio de fios e tecidos de 

algodao, e que tambem era produzido na propria fazenda. lnicialmente, a fabrica 

produzia tecidos de algodao grosse, utilizados para uso e vestimenta dos escravos, 

para fabricac;:iio de sacarias ou embalagem de outros produtos. 

A instalac;:iio da fabrica foi realizada atraves de uma associac;:iio entre os irmaos 

Antonio e Augusto de Souza Queiros, grandes fazendeiros de cafe, e um engenheiro 

norte-americano chamado William Putney Ralston. Em 1882, a fabrica e vendida aos 

irmaos ingleses Clement e Jorge Willmot, responsaveis por sua expansao e pela 

construc;:iio da Vila Operaria de Carioba, construfda proxima aos saloes da fabrica, o 

que supoe a realizac;:ao de investimento de capital estrangeiro. 

A diversificac;:iio produtiva ocorre visando atender ao mercado consumidor que se 

formava na epoca, e no ano de 1885 uma variedade de produtos ja eram fabricados: 
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casimira de algodao em cores, algodao branco lona, algodao riscado tranc;:ado, algodao 

lona riscado, algodao branco fino, toalhas, brins, fios e barbantes. 

Em 1901, a fabrica estava fora de atividade e sua aquisi<;ao despertou o 

interesse de dois irmaos de origem alema, o Comendador Franz Muller e Herman 

Muller, sendo que este ultimo fez um emprestimo junto a empresa inglesa do 

engenheiro Rawlinson, a quem associou-se, constituindo a firma Rawlinson, Muller & 

Cia., que retomou as atividades produtivas da Fabrica de Tecidos Carioba em 1902. 

Esta situa<;ao comprova a realiza<;ao de investimentos de capital estrangeiro, no caso 

ingles, na atividade produtiva de Carioba. 

Outro aspecto da diversifica<;ao da produ<;clo dessa iniciativa industrial pode ser 

constatado atraves da instala<;ao, por parte de pessoas da familia Muller e em terreno 

pertencente a fabrica, da denominada Fabrica de Fitas de Seda Carioba, ocorrida em 

1911. Entre seus produtos, estavam tafetas, fitas e cetins. 

Joao A. Rodrigues (1978) em seu estudo "Fac;onismo: um sistema de trabalho da 

industria textil - o exemplo de Americana", afirma que a atividade de tecelagem de 

algodao e de seda realizadas em Carioba, tiveram um papel muito importante no 

desenvolvimento industrial ocorrido em Vila Americana, pois muitas pessoas 

aprenderam a trabalhar nelas e depois tornaram-se industriais, instalando fabricas na 

vii a. 

No contexto da entao provincia de Sao Paulo, a instala<;ao das primeiras 

tecelagens estava relacionada com a prosperidade da cafeicultura, que proporcionava a 

existi'mcia de capital excedente a ser investido na instala<;ao de ferrovias e de outras 

atividades economicas, como as industrias. Essa prosperidade permitiu tambem a 

forma<;ao de um mercado consumidor de tecidos. 

Ainda em 1875, e inaugurado um ramal da ferrovia, instalada pela Cia. Paulista 

de Vias Ferreas e Fluviais, que ligaria a Vila de Sao Carlos (hoje Campinas) a Rio 

Claro. Neste percurso, alem de outras, foi construfda a Esta<;ao Santa Barbara, 

localizada em terras da Fazenda Machadinho, no municipio de Santa Barbara. A vinda 

de trabalhadores para estas obras originou a forma<;ao de um povoado, que se 

expandiu com a chegada e instala<;ao dos imigrantes sulistas norte-americanos, 
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iniciada em 1866, derivando daf a denominagao dada ao povoado de Vila dos 

Americanos ou Vila Americana. A aplicagao de tecnicas agrfcolas trazidas pelos norte

americanos favoreceu o desenvolvimento de diversas culturas, entre elas a de melancia 

e a de algodao, e o povoado passa a se destacar no municipio de Santa Barbara. Em 

1899, a estagao tem seu nome alterado para Estagao de Vila Americana e em 1900 a 

Cia. Paulista de Vias Ferreas e Fluviais reconhece o povoado com essa denominagao. 

A instalagao da ferrovia e apontada tambem como um fator de localizac;:ao da Fabrica 

de Tecidos Carioba, distante 3 km da estagao ferroviaria. 

Observa-se, nessa epoca a existencia de dais nucleos de povoamento: um 

representado pela Vila Americana, no entomo da estagao, caracterizado pelo comercio 

e agricultura, e outre pela Vila Operaria de Carioba, ligada a atividade industrial. 

Assim, o infcio da atividade economica, que ate os dias atuais caracteriza 

Americana, teve sua origem numa area que nao se constitufa em territ6rio municipal de 

Americana. Por volta desta epoca, existia uma questao judicial envolvendo as Camaras 

de Campinas e Santa Barbara, pela posse do territ6rio de Vila Americana que se 

prolongou ate 1900, quando Campinas assegurou seus direitos sabre o territ6rio. Em 30 

de julho de 1904, o Poder Executive Estadual, pela Lei n• 1916, elevou o povoado a 

Distrito de Paz de Vila Americana, no municipio de Campinas. Em 12 de novembro de 

1924, pela Lei Estadual n• 1938, foi criado o municipio de Americana, e em 31 de 

dezembro de 1953 foi criada a Comarca de Americana. 

A produgao textil tambem e uma atividade economica importante em Nova 

Odessa, Santa Barbara d'Oeste e Sumare. Nova Odessa foi distrito de Americana 

desde 30 de dezembro de 1938, passando a constituir-se em municipio a partir de 18 

de fevereiro de 1959. Contudo, o municipio foi efetivamente instalado apenas em 

janeiro de 1960. Portanto, o municipio de Nova Odessa foi desmembrado do territ6rio 

de Americana. Em relac;:8o a Sumare, este constitula-se num distrito de Campinas (com 

o nome de Rebouc;:as) desde 16 de dezembro de 1909. A denominagao de Sumare ao 

distrito foi dada em 30 de novembro de 1944. Sumare adquiriu a condigao de municipio 

em 30 de dezembro de 1953, sendo o municipio efetivamente instalado em 1° de 

janeiro de 1955. Ja Santa Barbara d'Oeste constitui-se em municipio desde 15 de junho 
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de 1869, pela Lei Provincial no 2. Sua atual denomina~o foi estabelecida pelo Decreta

Lei Estadual n° 14.334, de 30 de novembro de 1944. 

0 autor Helmut Troppmair (1966), em "Contribui~o aoestudo da industria textil 

em Americana" indica alguns fatores que favoreceram o desenvolvimento da atividade 

textil. Segundo ele, Americana possui uma posi~o privilegiada na media Depressao 

Periferica Paulista, beneficiando-se da qualidade das vias de transporte terrestre 

existentes e da proximidade em rela~o a capital do Estado (125 quilometros de Sao 

Paulo). Alem disso, o autor destaca a disponibilidade de materias-primas- inicialmente 

o algodao, e depois, os fios artificiais -, de mao-de-obra- representada por imigrantes 

europeus e tambem migrantes -, a abundancia de energia eletrica e o desenvolvimento 

da atividade fa90nista. 

Conforme Joao A. Rodrigues (1978) em seu mencionado estudo, a atividade 

textil no nucleo de povoamento representado pela Vila Americana e iniciada somente 

em 1921, com a instala~o de uma fabrica de fitas de seda. Ele acrescenta que, a 

produ~o de tecidos propriamente dita, ocorre em 1924, com uma fabrica de 12 teares, 

cujo proprietario era um medico, o Dr. Cicero Jones. Com sua morte, a fabrica passou 

para seus filhos, os irmaos Jones e, pouco tempo depois, estava falida. Esses teares 

foram adquiridos por Luiz Bertoldo, que era vendedor e fez um acordo com a 

Tecelagem italo-Brasileira, instalada na capital paulista, para fomecimento de materia

prima, cujo pagamento seria feito na forma de produ~o de tecidos, sem a necessidade, 

portanto, de investimento de capital. Era o come90 do sistema de trabalho chamado 

fac;:onismo em Americana. Essa propria fabrica foi responsavel pelo incentive a 

atividade fa9Qnista, realizada por seus empregados e tambem por empregados da 

Fabrica de Tecidos Carioba. 

Responsavel pela incrementa~o da produc;:ao textil em Americana, o fac;:onismo 

consistia numa produ~o subcontratada, na qual os teceloes adquiriam e instalavam um 

ou alguns teares em um comedo de suas pr6prias casas e trabalhavam nas horas 

vagas, utilizando a materia-prima fornecida pela empresa e mao-de-obra familiar, sendo 

pagos pela quantidade de tecidos produzida. Esta atividade era utilizada sobretudo na 
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epoca de aumento da procura por tecidos, evitando que a empresa precisasse investir 

na ampliac;:iio de sua capacidade produtiva. 

A autora Daniela Morelli de Lima (2002), em seu livro "Americana em um seculo: 

a evoluc;:iio urbana de uma cidade industrial de porte medio", afirma que a alterac;:ao da 

composic;:iio da pauta de importa96es brasileiras no perfodo subseqoente a 1a Guerra 

Mundial, abrindo oportunidades para o incremento da produc;:iio nacional e o 

desenvolvimento industrial brasileiro, aliado a instalac;:iio de fabricas de teares em Sao 

Paulo na decada de 1920, facilitando a aquisic;:iio de maquinario, foram fatores que 

vieram contribuir para a expansao do fal(onismo em Americana, que perde sua 

caracterfstica de atividade complementar, quando muitos ex-teceloes passam a 

dedicar-se a ela, utilizando a mao-de-obra de toda a famflia. A partir dessa epoca, 

verifica-se a disseminac;:ao de pequenas unidades produtivas pelos bairros da cidade, 

instaladas nas casas ou em pequenos saloes arrendados por 3 ou 4 firmas. 

A partir da decada de 1940, ocorrem altera\(oes na produc;:iio textil de Americana, 

relacionadas a produc;:iio de fios artificiais no pafs. Segundo a mesma autora, a 

atividade fa9onista expande-se, devido ao men or custo da materia-prima - fios artificiais 

- quando comparado aos de algodao ou aos de seda, o que diminufa os custos 

produtivos para os pequenos industriais e possibilitava a ampliac;:iio do mercado 

consumidor, pois os tecidos artificiais eram mais baratos. Para Ema E. R. Camillo 

(1998), essa concorrencia foi um dos fatores da crise que atingiria a Fabrica de Tecidos 

Carioba, juntamente com a implantac;:ao em 1941, de uma experiencia pioneira de 

carater cooperativista no setor textil, representado pela Cooperativa de Tecidos Rayon 

de Americana (CITRA), resultante da uniao de alguns fal(onistas e tambem da 

instalac;:iio da Distribuidora de Tecidos de Rayon de Americana (DISTRAL) em 1944, 

ambas com produc;:iio de tecidos de raiom. Assim, o nucleo representado pela Fabrica 

de Tecidos Carioba e sua vila operaria perde importancia enquanto area produtiva textil, 

passando a ter destaque as unidades produtivas espalhadas pelas outras areas de 

Americana. A Fabrica de Tecidos Carioba encerra definitivamente suas atividades 

produtivas na decada de 1970. 
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A instala9Bo da primeira fia9Bo em Americana (excetuando-se Carioba, que 

possufa fia9Bo de algodao para uso proprio), denominada Fia9Bo Brasileira de Rayon 

(FIBRA), resultante da associac;ao entre urn grupo de empresarios locais e urn grupo 

empresarial de origem italiana- Snia Viscosa -, ocorre em 1949, com a produ9Bo de 

filamento de nailon 6. Ate entao, o fornecimento de maquinas e materias-primas era 

feito por industrias de outras localidades, especialmente de Sao Paulo, que tambem 

representava o principal mercado consumidor dos tecidos. 

A partir de entao, podemos sugerir que se inicia a especializa9Bo funcional textil, 

pois Americana e os municfpios em seu entorno passam a destacar-se no ambito da 

Regiao Concentrada, e tambem nacionalmente, como importantes produtores de 

tecidos pianos de fibras artificiais e sinteticas. Constituiriam, segundo Milton Santos, urn 

dos chamados lugares especializados, que [ ... ] "para atender a uma demanda 

mundializada consagram-se a uma tipologia limitada de atividades exigentes de infra

estruturas precisas e tambem especializadas" [ ... ](SANTOS, 1994, p. 19). 

Segundo dados apresentados no citado estudo de Joao A. Rodrigues (1978), em 

1967, existiam em Americana 401 estabelecimentos texteis, dos quais 373 utilizavam 

fios artificiais, principalmente o raiom, como materia-prima. Neste mesmo ano, as 

industrias texteis instaladas em Americana foram responsaveis por aproximadamente 

23% do valor da produ9Bo de tecidos de fios artificiais realizada no Estado de Sao 

Paulo. 

Em sua tese de Doutorado denominada "Reestruturac;oes locais como efeitos da 

globaliza9So econ6mica: uma analise da estrutura produtiva mutante do Polo Textil de 

Americana- SP", Auro Aparecido Mendes (1997) afirma que outra alterac;ao pode ser 

observada em rela9Bo a composi9So do capital instalado. Ate a decada de 1940, as 

industrias eram antigas e tradicionais, implantadas com capitais locais. Nas decadas de 

40, 50 e 60 (como exemplificado acima, no caso uma composi9Bo de capitais locais e 

estrangeiros), observa-se a instala9Bo de industrias de capitais externos, tanto 

nacionais quanto estrangeiros. Em 1961, e instalada a Unitika, uma fia9So de fios de 

algodao, de capital externo estrangeiro; no ano de 1962, a Toyobo e instalada, 

produzindo fios de algodao e poliester, tambem com capital externo estrangeiro. E em 
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estrangeiro. E em 1973, ocorre a instala~o da Polyenka, com produ~o de fios de 

poliester, com capitais mistos (nacional e holandes). Atualmente, existem investimentos 

industria is no setor textil que se baseiam em capitais locais, capitais externos nacionais, 

capitais externos estrangeiros e ainda capitais mistos (nacionais e estrangeiros). 

Segundo o autor, no municipio de Americana, concentram-se principalmente as 

fia96es e tecelagens, enquanto que nos municfpios de Nova Odessa e Santa Barbara 

d'Oeste, estao localizadas as unidades produtivas que realizam as fases de 

acabamento dos fios e dos tecidos. Segundo ele, 

Analisando-se o sistema produtivo ( ... ) verifica-se a existencia de urn 'nucleo" 

(core) constitufdo, principalmente por empresas de capitais nacionais e 

estrangeiros, que exercem o controle ou domfnio ('govemanya") na produgiio 

de fios e tecidos. Ha, portanto, uma estrutura hierarquizada, fomnada pela 

combinagiio 'nucleo" (grandes empresas de capitais locais, nacionais e 

estrangeiros) e 'anel" (empresas de pequeno e medio portes de capitais 

locais), com coordena<;:ao assimetrica, ou seja, poucas, porem grandes 

empresas, exercendo o comando do P61o.58 

Alem disso, segundo o autor, Americana se constitui na principal area 

fornecedora de materias-primas texteis (naturais e sinteticas), sobretudo fios, do Brasil. 

Os dados sobre o perfodo de 1956-1980, apresentados por Barjas Negri, Maria 

Flora Gonyalves e Wilson Cano (1988) no estudo "0 processo de interioriza~o do 

desenvolvimento e da urbaniza~o no Estado de Sao Paulo (1920- 1980)" indicam a 

ocorrencia de uma amplia~o da concentra~o industrial na area de Campinas em 

rela~o ao Estado de Sao Paulo. A industria textil, que concentrava somente 10,9% da 

produ~o estadual em 1956, passa a concentrar 21% em 1980, devido ao 

desenvolvimento do parque textil dos municfpios de Americana, Nova Odessa e Santa 

Barbara d'Oeste. 

A tabela e o grafico a seguir mostram dados que reafirrnam essa coloca~o: 

58 MENDES, Auro A Reestruturapoes locais como efeitos da globa/izapao econ/Jmica: uma amllise da estrutura 
produtiva mutante do P6/o Textil de Ameticana - SP. 1997. Tese (Doutorado em Geografia) - Institute de 
Geociencias e Ciencias Exatas, Universidade Estadual Paulista, Rio Claro, 1997, p. 130, (grifo do autor). 
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TABELA 3.1 • NUMERO DE ESTABELECIMENTOS TEXTEIS POR MUNICiPIO 

Municipio 1960 1970 1980 1985 1996 2000 

Slio Paulo 1300 1627 1425 1020 302 169 

Americana - a 193 553 553 462 87 69 

Nova Odessa - b 20 42 45 45 17 19 

Santa Barbara d'Oeste • c 32 95 101 108 40 23 

Sumare • d 23 59 13 53 12 10 

Subtotal (a, b, c, d) 268 749 712 668 156 121 

Fonte dos dados: IBGE • Censo Industrial de 1960, 1970, 1980 e 1985- Empresas com mais de 1 empregado 

IBGE- Pesquisa Industrial Anual (PIA) 1996 e 2000- Empresas com mais de 30 empregados 

Os dados referentes a 1985 foram obtidos atraves de uma tabulagao especial elaborada pelo Departamento de 

Industria do IBGE do Rio de Janeiro. 
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Uma comparac;:ao entre o numero de estabelecimentos texteis existentes no 

municipio de Sao Paulo- que ocupa a 1a posic;:8o no pafs- e em Americana- em 2a 

posic;:ao, a partir de 1970 -, no perfodo de 1960 a 2000 indica, por urn lado, uma 

diminuic;:ao na importfmcia dessa atividade em Sao Paulo (sem desconsiderar que e 

comum a localizac;:ao da sede das empresas e, portanto, do comando, na capital 

paulista) observada pela reduc;:8o no numero de estabelecimentos e, por outro lado, a 

manutenc;:ao dessa importancia em Americana, apesar da reduc;:ao numerica tambem 

verificada especialmente ap6s a implantac;:ao de polfticas de carater neoliberal no pafs 

na decada de 90. A mesma situac;:ao pode ser observada quando, utilizando os mesmos 

dados, e feita uma comparac;:ao entre o municipio de Sao Paulo e a famflia de cidades 

texteis formada por Americana e entorno. 

E interessante observar tambem que, a atividade textil realizada pelas empresas 

instaladas na familia de cidades texteis de Americana e entorno, abrange todas as 

etapas da divisao tecnica da produc;:8o, ou seja, desde empresas atuantes na produc;:ao 

de fibras e filamentos ate empresas de acabamentofbeneficiamento de tecidos e 

confecc;:ao de roupas. 

Entre os conceitos de Milton Santos (1979b) apresentados em sua mencionada 

obra "0 Espac;:o Dividido: os dois circuitos da economia urbana dos pafses 

subdesenvolvidos", esta o de cidade intermediaria, caracterizada como aquela que 

disponibiliza maior diversidade de servic;:os e produtos, tanto no aspecto quantitative 

como qualitative, em comparac;:ao com as cidades locais e que, por outro lado, e 

comandada pela metr6pole. Sua func;:8o e diretamente influenciada pela rede de 

transportes de que dispoe. Na cidade intermediaria, juntamente ao circuito superior, e 

comum a existencia de atividades pertencentes ao circuito superior marginal, bern como 

ao circuito inferior. 

De uma forma geral, o Estado pode ser considerado como urn aliado do circuito 

superior nos pafses subdesenvolvidos. Entre as medidas adotadas pelo Estado neste 

sentido, podemos citar a protec;:ao concedida a concentrac;:ao e aos monop61ios, a 

promoc;:8o das industrias de base, OS subsfdios a produc;:8o e a exportac;:8o, 0 

financiamento direto ou indireto das grandes empresas com a implantac;:8o de infra-
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estruturas onerosas, alem des acordos feitos com as empresas controladoras da 

economia, envolvendo legislagoes fiscais discriminat6rias, leis de investimentos e 

pianos de desenvolvimento. 

Este aspecto pede ser comprovado atraves de informagoes apresentadas no 

citado estudo "Analise da eficiemcia econ6mica e da competitividade da cadeia textil 

brasileira" (2000) sobre as condigoes de financiamento de projetos: 

Uma questiio importante com relagiio as liberayiies do sistema BNDES diz 

respeito a norma de financiamentos de ate R$ 7 milhoes terem libera((iio 

automatica via repasse para bancos credenciados. Ou seja, para projetos 

com valores inferiores a este limite, o sistema BNDES repassa 

automaticamente para estes bancos tanto a analise de risco como os 

recursos. Esses bancos, naturalmente avessos ao risco de inadimplencia, 

dificultam a concessiio do financiamento, uma vez que a incidencia de 

empresas de pequeno e medio portes nesta faixa de financiamento e muito 

grande. Assim, empresas de pequeno ou media partes estao 

automaticamente, em sua maioria, excluidas do financiamento do BNDES.
59 

Uma importante conseqoencia dessa norma do BNDES se refere ao chamado 

efeito deslocamento: a partir o memento em que os projetos de grandes empresas 

passam a ser financiados pelo BNDES com taxas de juros menores (devido ao baixo 

risco de inadimplencia destas), as demais empresas ou os projetos de menor relevancia 

das empresas lideres, sao obrigadas a recorrer a outras instituigoes do mercado 

financeiro, tendo que se submeter a taxas de juros mais elevadas, pois sao 

considerados como financiamentos de maier risco. 

Para exemplificar o que foi dito, no final de 2001, o BNDES aprovou um 

financiamento de R$ 18,3 milh5es para a Santista Textil investir na modemizagao de 

suas fabricas (<http://www bndes.gov.br/noticias/not451.asp>. Acesso em 07 set. 2004) 

e, em 2004, outre financiamento no valor de R$ 106,7 milhoes foi aprovado para a 

Vicunha Textil ampliar sua capacidade produtiva (<http://www 

bndes.gov.br/noticias/not730.asp> Acesso em 07 set. 2004). Como ja foi colocado, 

59 ANALISE DA EFICIENCIA ECONOMICA E DA COMPETITIVIDADE DA CADEIA TExTIL BRASILEIRA. /IEL, CNA, 
SEBRAE. Brasilia: IEL, 2000. p. 160. 
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ambas pertencem ao grupo das tres empresas lfderes no setor fiac;§o/tecelagem do 

pais. 

Milton Santos ( 1979b) indica que esta posic;:ao do Estado como ali ado do circuito 

superior apresenta dois importantes resultados. Primeiramente, a capacidade de 

investimento do Estado nos setores relacionados com as necessidades sociais, 

certamente, e reduzida. Alem disso, como as atividades do circuito superior estao 

diretamente relacionadas a tecnologia em constante evoluc;§o, os investimentos 

tambem tern que ser constantes, inclusive os do Estado, que, dessa forma, tern seu 

poder de decisao e seu proprio papel enfraquecidos. 

Em relac;§o as redes de transporte instaladas na area, que possuem indiscutfvel 

importancia para a produc;§o economica, tres rodovias possuem destaque. A Via 

Anhanguera, cujo trac;:ado atravessa os municfpios de Sumare, Nova Odessa e 

Americana, existe h8 mais de trinta anos e faz a ligac;§o da capital ao interior do Estado 

de Sao Paulo, permite acesso a outros centres regionais a ainda aos Estados vizinhos, 

sendo importante meio de escoamento de materias-primas e produtos. Ao Iongo dessa 

rodovia, em especial no trecho entre os municfpios de Limeira e Campinas, observa-se 

a instalac;§o de muitas unidades industriais. Outra rodovia de destaque e a Dom Pedro 

II, que pode ser acessada atraves da Via Anhanguera, em Campinas, permitindo a 

ligac;§o com o Vale do Parafba e com Estado do Rio de Janeiro, por urn entroncamento 

com a Rodovia Presidente Dutra. E ainda a Rodovia dos Bandeirantes, fazendo a 

ligac;§o entre Campinas e Sao Paulo e cuja extensao foi recentemente ampliada, com 

seu prolongamento entre Campinas e o municipio de Cordeir6polis. Essa malha 

rodoviaria e acrescida pelo Aeroporto lnternacional de Viracopos, localizado em 

Campinas. 

A partir da decada de 90, com a implanta<;ao de propostas neoliberais para a 

economia, a atividade textil presente em Americana e entorno foi profundamente 

afetada. Esse fato possui ligac;§o com a especializa<;ao da produc;§o em tecidos pianos 

de fibras artificiais e sinteticas encontrada nessa area, pois com abertura do mercado 

as importac;:oes, grandes quantidades desses produtos, e tambem de confec¢es 

elaboradas com esses tecidos, entraram no mercado brasileiro - adquiridas legalmente 
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ou via contrabando -, com pre9os muito baixos, provenientes especialmente de pafses 

asiaticos. Foi comum nesta epoca a pratica do dumping, contribuindo para a profunda 

crise economica ocorrida em Americana e entorno. 

Alem desse fator, o mencionado estudo "Analise da eficiemcia economica e da 

competitividade da cadeia textil brasileira" (2000), aponta que a capacidade empresarial 

de gestao de neg6cios, na maioria das industrias texteis da referida area, encontrava-se 

num nfvel ultrapassado, devido a acomodayao diante do Iongo tempo de fechamento do 

mercado nacional a competi9ao externa e a reserva de mercado para a produyao textil 

nacional. Em consequencia, nao eram realizados investimentos na atualizayao das 

maquinas e equipamentos ou na modernizayao dos processes produtivos. 

A partir da decada de 90, os empresarios texteis viram-se obrigados a se 

posicionar frente a esta situayao de concorrencia instalada no mercado textil. Um grupo 

de empresarios avaliou que a abertura comercial nao se sustentaria e, assim, nao 

realizou investimentos com o objetivo de alcanyar competitividade, decisao que 

ocasionou, com o passar do tempo, o encerramento das atividades de grande parte de 

suas respectivas empresas. 

Outro grupo de empresarios avaliou que a abertura comercial era irreversfvel e, 

desde o come9o da decada de 90, deu infcio a grandes investimentos produtivos, o que 

permitiu que suas empresas encontrem-se atualmente em condi96es econ6micas mais 

favoraveis do que aquelas do primeiro grupo. A maior parte das empresas texteis em 

atividade em Americana e entomo pertencem a empresarios desse segundo grupo, que 

se prepararam para enfrentar as novas condi¢es de competitividade. 

E ainda um terceiro grupo, com os empresarios que decidiram tardiamente por 

realizar investimentos produtivos, decisao que foi responsavel pelo fechamento de 

grande parte de suas respectivas firrnas. 

Os empresarios que decidiram por realizar investimentos, o fizeram em 

tecnologia, atraves da substituiyao de maquinas e equipamentos, e na reorganizayao 

de seu processo produtivo, em busca da diminui9ao dos custos de produyao, da 

melhoria da qualidade e da diferenciayao de seus produtos, do aumento da 

produtividade, entre outros. 
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E preciso destacar que, contudo, muitos empresarios, em especial pequenos e 

medios, nao dispunham de condi~6es financeiras, nem de programas de credito para 

essa finalidade, o que ocasionou o encerramento das atividades de suas empresas, 

conforme mostra a seguinte tabela, que se refere as tecelagens planas. 

A partir dela, encontramos indicatives da diminui~o da arena de produ~o, com 

a redu~o significativa do numero de empresas nos quatro municfpios. 

Entre outras consequencias, esse processo ocasionou a redu~o no numero de 

empregos efetivos oferecidos pelas empresas, como mostra a tabela seguinte, que 

apresenta dados somente das tecelagens planas: 
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TABELA 3.2- NUMERO DE EMPRESAS DE TECELAGEM PLANA 

Municipio 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000/set. 

Americana 827 764 676 680 475 447 395 416 425 456 462 

Santa Barbara d'Oeste 479 443 395 383 264 248 195 195 197 192 199 

Nova Odessa 126 120 111 106 70 65 18 13 21 30 38 

Sumare 54 48 41 30 21 18 12 22 22 25 26 

Total 1.486 1.375 1.223 1.199 830 778 621 643 665 703 725 

Fonte: GIRARDI, 2000 

TABELA 3.3 - NUMERO DE EMPREGOS EFETIVOS NAS EMPRESAS DE TECELAGEM PLANA 

Municipio 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000/set. 

Americana 17.845 15.532 14.340 10.597 9.286 8.540 8.148 8.725 8.850 10.231 10.335 

Santa Barbara d'Oeste 6.305 5.461 4.241 4.768 5.058 3.395 2.295 2.340 3.050 2.982 3.009 

Nova Odessa 3.760 3.384 3.445 3.390 3.567 3.317 2.183 2.201 2.500 2.625 2.736 

Sumare 3.147 2.321 1.869 1.861 1.773 2.491 755 827 900 1.021 1.044 

Total 31.057 26.698 23.895 20.615 19.684 17.743 13.418 14.093 15.300 16.859 17.124 

Fonte: GIRARDI, 2000 
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A analise das tabelas mostra, tanto em relagao ao numero de empregos efetivos 

nas tecelagens planas de cada um des municfpios como em relagao ao total de 

empregos efetivos, que o nivel mais baixo foi atingido em 1996 e que, a partir desta 

data, observa-se uma lenta recuperagao. Contudo, segundo o mesmo estudo, os 

investimentos realizados na aquisic;:ao de maquinas e equipamentos tecnologicamente 

mais avanc;:ados, com elevado nivel de automagao, reduziram a necessidade de mao

de-obra, nao permitindo uma recuperagao completa do numero de empregos efetivos. 

0 referido estudo apresenta dados do Sindicato das lndustrias de Tecelagem de 

Americana, Nova Odessa, Santa Barbara d'Oeste e Suman§ (SINDITEC) mostrando 

que, apesar da reduc;:8o verificada no numero de empresas de tecelagem plana, a 

produc;:8o de tecidos pianos no final da decada de 90 se igualou aquela do come90 da 

decada. lsso indica que houve um aumento da produtividade por parte das empresas 

que continuaram em atividade, impulsionadas pelos investimentos realizados em 

maquinas e equipamentos e na reorganizagao de seus processes produtivos. 

Finalizando, o estudo afirma que 

Sob o protecionismo60
, as estrategias empresariais eram simplesmente 

maximizar a produ9iio, pois sem a concorrencia extema, o prec;:o nilo era 

uma variavel tao importante quanta o aumento do volume da produ9iio. Ap6s 

o choque, verificou-se em Americana [e entomo] uma li9iio e uma 

experiencia muito importante: ao inves de maximizar a produ9iio, a meta das 

empresas passou a ser a busca por uma maior produtividade, qualidade dos 

produtos e prec;:o.
61 

60 Sistema politico-econ6mico que consiste em proteger a agricultura, o comercio ou a industria de urn pais contra a 
concorrencia estrangeira, per meio de urn con junto de medidas, como, por exemplo, a limita<;ao das importa<;6es pela 
institui<;ao de tarifas alfandegarias. 
61 

Cf. ANALISE, 2000, p. 330. 
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3.3 PARTICIPACAO DA INDUSTRIA TEXTIL DE AMERICANA E ENTORNO NA 

ARRECADACAO DE IMPOSTOS MUNICIPAlS E FEDERAlS 

A importancia de uma determinada atividade para a economia de um municipio 

pede ser avaliada atraves de um fndice denominado Valor Adicionado Fiscal (VAF), ou 

simplesmente Valor Adicionado (VA), calculado pela Secretaria da Fazenda e utilizado 

como um des criterios para a defini9§o do indica de Participa9§o des Municfpios na 

receita do Impasto sabre a Circula9§o de Mercadorias e Servic;os (ICMS). 

VAF: 

Segundo a Funda9§o Sistema Estadual de Analise de Dados (SEADE) (2004), o 

[ ... ] e obtido, para cada municipio, atraves da diferen~;a entre o valor das 

saidas de mercadorias e dos servic;:os de transporte e de comunica9§o 

prestados no seu territ6rio, e o valor das entradas de mercadorias e dos 

servic;:os de transportee de comunica9§o adquiridos, em cada ano civil.62 

0 artigo de Antonio J. Andrietta (2003), denominado "indice de Participa9§o des 

Municfpios no ICMS do Estado de Sao Paulo: uma proposta para sua recomposi9§o e 

aperfeic;:oamento" aponta que, no Estado de Sao Paulo, a Lei n° 8.510/93 estabeleceu a 

propor9§o do VAF em 76% e os demais 24% distribufdos de acordo com a composi9§o 

de indice de Participa9§o, conforme o seguinte quadro: 

62 SEADE. Novos dados do Valor Adicionado Fiscal. Disponivel em: <http://www.seade.gov.br/noticias/noticia06.htm> 
(grifo do autor). Acesso em: 06 out. 2004. 
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QUADRO 3.1 - COMPOSI<;;AO E PONDERA<;;AO DO iNDICE DE PARTICIPA<;;AO DOS MUNICJPIOS NA 
DISTRIBUI<;;AO DO ICMS NO EST ADO DE SAO PAULO 

Componente 

1) Valor Adicionado (VA) 

2) Popula9ao (POP) 

3) Recerta Tributaria Pr6pria (RTP) 

4) Area Cultivada (AC) 

5) Area lnundada (AI) 

6) Area Preservada (AP) 

Soma ponderada ( 1 +6) 

7) Complemento (CF) 

Total (soma ponderada+complemento) 

Fonte: apud Andrietta, 2003, p. 29 

Calculo 

Rela9ao entre o valor do 

componente do municipio no 

a no, em rela9ao ao valor total 

do estado no mesmo ano. E 

o quociente da divisao do 

primeiro pelo segundo. 

Fixo rateado entre todos os municfpios 

Peso(%) 

76,0 

13,0 

5,0 

3,0 

0,5 

0,5 

98,0 

2,0 

100,0 

0 lndice referente a cada municipio e um somat6rio ponderado de sua respective 

participacao em cada item considerado na composicao da tabela acima. 

0 componente 1 do quadro acima refere-se ao total do VA gerado no municipio 

pela industria de transformacao, pela industria extrativa e outras atividades 

consideradas industriais, bern como pelo comercio, servic;;os, agriculture e por outros. 

Segundo um estudo coordenado por Wilson Cano e Carlos A. Brandao (2002), 

intitulado "A Regiao Metropolitana de Campinas: urbanizacao, economia, financ;as e 

meio ambiente", no calculo do VA total dos municfpios de Americana, Nova Odessa, 

Santa Barbara d'Oeste e Sumare, a industria de transformacao participa com a maior 

porcentagem. 

Entre os subsetores em que se divide a industria de transformacao, a 

importancia da atividade textil para o calculo do VA total dos mesmos municfpios pode 

ser avaliada pela observacao da tabela seguinte: 
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TABELA 3.4- PARTICIPACAO DA ATIVIDADE TExTIL NO VAF MUNICIPAL (INDUSTRIA DE 
TRANSFORMACAO)-% 

Municipio 1980 1990 1995 1996 1997 1998 

Americana 72,4% 71,2% 58,9% 55,2% 49,8% 49,1% 

Nova Odessa 65,8% 45,9% 42% 41,9% 33,2% 37,5% 

Santa Barbara d'Oeste 21,8% 47,0% 37,8% • • 39,1% 

Suman! 1,02% 1,55% 4,74% 5,3% 5,2% 2,65% 

Fonte dos dados: DIP AM, Secretaria da Fazenda do Estado de Sao Paulo; Funda9ao SEADE apud CANO; 
BRANDAO, 2002. 

Obs: T abela elaborada com base no documento referenciado acima. 
• Porcentagens nao apresentadas 

Primeiramente, os dados relatives aos municipios de Americana e Nova Odessa 

demonstram, mais uma vez, o impacto causado pela implantagao de propostas de 

carater neoliberal pelo Governo Federal, durante a decada de 90, sobre a atividade 

textil realizada nesses municipios. Apesar da redugao verificada nas porcentagens, ela 

ainda possui importante participagao nesse calculo. 

Em relagao a Santa Barbara d'Oeste, ocorreu uma variagao acentuada entre 

1980 e 1995, porem a analise e dificultada pela falta de dados referentes aos anos de 

1996 e 1997. Contudo, os dados referentes a 1998, apontam uma importante 

participagao da atividade textil no referido calculo. 

Finalmente, para o municipio de Sumare, os dados indicam que a atividade textil 

possui uma importancia de menor peso, se comparada com a que ela representa nos 

outros tres municipios considerados. 

Dessa forma, para Americana, Nova Odessa e Santa Barbara d'Oeste, a 

participagao da atividade textil no calculo do VA total e, conseqOentemente, na divisao 

dos valores arrecadados pelo ICMS entre os municipios paulistas, continua sendo 

bastante significativa. 

Uma analise sobre a arrecadac;:ao de tributes federais incidentes sobre uma 

determinada atividade econ6mica tambem pode ser utilizada para verificar a 

importancia da mesma para a economia de urn municipio. 

Com esse objetivo, apresentamos as tabelas a seguir: 
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TABELA 3.5- ARRECADAQAO DE TRIBUTOS FEDERAlS- FABRICAQAO DE PRODUTOS TEXTEIS- AMERICANA (EM REAIS) 

Atividade 2000 2001 2002 2003 

Beneliciamento de algodao 1.518 0 0 245 

Beneliciamento de outras Iibras t~xteis naturals 390.898 1.752.856 581.933 3.601.670 

Fiagao de algodao 7.303.640 6.639.435 6.415.212 12.336.696 

Fiagao de outras Iibras t~xteis naturals 
<< 

0 0 2.109 2.861 

Fiagilo de Iibras artiliciais ou sinteticas 43.708.728 33.248.436 19.441.825 20.981.048 

Fabricagilo de linhas e lios para coser e bordar 3.915 6.270 2.512 557 

Tecelagem de algodao 2.892.723 2.029.509 1.478.731 1.681.865 

Tecelagem de lios de Iibras Mxteis naturals 2.268 507 670 3.387 

ecelagem de lios e lilamentos continuos artiliciais ou sinteticos 9.562.964 10.844.221 9.579.449 10.771.844 

Fabricagao de artigos de tecido de uso domestico incluindo tecelagem 395.534 715.105 1.125.107 1.239.892 

Fabricagao de outros artelatos t6xteis incluindo tecelagem 3.338.596 3.204.960 5.476.419 5.025.478 

Servigos de acabamento em lios, tecidos e artigos t~xteis produzidos por terceiros 5.584.461 4.435.580 3.873.410 3.435.056 

Fabricagao de artelatos t~xteis a partir de tecidos 4.840.459 4.327.549 4.320.476 2.536.261 

Fabricagao de artefatos de tapegaria 406.303 71.611 14.466 15.783 

Fabricagao de artelatos de cordoaria 0 0 19 11 

Fabricagao de tecidos especiais- inclusive artelatos 7.149 618 5.379 1.491 

Fabricagao de outros artigos t~xteis - exclusive vestuario 1.070.411 959.248 600.819 522.965 

Fabricagao de tecidos de malha 1.243 3.299 19.288 20.932 

Fabricagao de meias 633 90 127 0 

Fabricagao de outros artigos do vestuario produzidos em malharias (tricotagens) 2.449 3.127 2.727 2.960 

Total 79.453.892 68.242.423 52.940.678 62.181.002 

Arrecada<;fto total de tributes pela Delegacia da Receita Federal (Americana) 190.935.053 182.440.535 176.932.855 189.456.583 
,..., _____ £. ___ 

--•----•- • -~•-•---•o da arrecadagao sabre a fabricagao de produtos t~xteis 

41,61% 37,4% 29,92% 32,82% 
---

Fonte: Delegacia da Receita Federal 
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TABELA 3.6 - ARRECADA<;:AO DE TRIBUTOS FEDERAlS- FABRICA<;:AO DE PRODUTOS TEXTEIS- NOVA ODESSA {EM REAIS) 

Atlvldade 2000 2001 2002 2003 

Beneficiamento de outras Iibras t~xteis naturals 3.031 35.112 40.449 13.729 

Fia9Ao de algodao 497 1.052 856 3.230 

Fia9Ao de fibras artificiais ou sinteticas 1.374.423 2.254.629 3.258.749 3.309.017 

FabricaQiio de linhas e fios para coser e bordar 0 4.905 1.817 3.163 

T ecelagem de algodao 122.638 234.050 238.435 458.887 

Tecelagem de fios de Iibras t~xteis naturals 89.908 106.819 130.211 105.989 

Tecelagem de fios e filamentos continuos artificiais ou sinteticos 445.955 410.554 550.458 418.279 

Fabrica9ao de artigos de tecido de uso domestico incluindo tecelagem 55.152 12.341 66.138 106.976 

Fabrica9ao de outros artefatos texteis incluindo tecelagem 4.100.679 2.838.929 3 047.913 3.915.577 

Servi9os de acabamento em fios, tecidos e artigos Mxteis produzidos por terceiros-·----
------

1.281.165 1.418.463 1.669.342 1.371.744 

Fabrica9ao de artefatos texteis a partir de tecidos 767.685 893.124 956.223 800.068 

Fabrica9ao de artefatos de cordoaria 0 0 10 11 

Fabrica9ao de outros artigos texteis - exclusive vestuario 2.182.172 2.058.085 1.303.523 1.061.588 

Total 10.513.883 10.130.765 11.013.244 11.865.856 

Arrecadaqfto total de tributes pel a Delegacia da Receita Federal {Nova Odessa) 42.937.679 50.685.002 69.202.490 83.753.229 
·----

Porcentagem referents a participa9ao da arrecada9ao sobre a fabrica9ao de produtos texteis 

na arrecada9ao total 24,48% 19,98% 15,91% 14,16% 

Fonte: Delegacia da Receita Federal 
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TABELA 3.7- ARRECADA<;;AO DE TRIBUTOS FEDERAlS- FABRICA<;;Ao DE PRODUTOS T~XTEIS- SANTA BARBARA D'OESTE (EM REAIS) 

Atividade 2000 2001 2002 2003 

Beneliciamento de algodfto 7.105 11.603 8.026 11.561 

Beneficiamento de outras Iibras t~xteis naturals 11.133 15.491 22.484 31.741 

Fiac;fto de algod~o 12 83 95 314 

Fiac;~o de outras Iibras t~xteis naturals 511 006 69.327 
-

522 6.382 

Fiac;~o de Iibras artificiais ou sinteticas 564.812 509.647 622.166 718.145 

Fabricac;~o de linhas e lios para coser e bordar 898 0 0 0 

Tecelagem de algod~o 17.995.091 19.008.594 31.044.095 39.910.989 

Tecelagem de fios de Iibras t~xteis naturals 197.315 332.957 330.373 148.322 

Tecelagem de lios e lilamentos continuos artificiais ou sinteticos 3.163.395 3.779.364 4.077.913 5.368.402 

Fabricac;~o de artigos de tecido de uso domestico incluindo tecelagem 72.103 59.466 67.514 117.844 

Fabricac;&o de outros artelatos texteis incluindo tecelagem 1.002.675 786.807 1.255.355 1.466.543 

Servic;os de acabamento em lios, tecidos e artigos Mxteis produzidos por terceiros 941.479 902.659 1.215.992 1.355.218 

Fabricac;&o de artelatos t~xteis a partir de tecidos 141.173 115.166 3.347 102.730 

Fabricac;fto de artelatos de cordoaria 0 1.085 0 457 

Fabricac;fto de tecidos especiais - inclusive artelatos 0 632 0 0 

Fabricac;&o de outros artigos t~xteis - exclusive vestuario 603.677 658.712 610.170 628.851 

Fabricac;~o de tecidos de malha 220.712 239.614 243.217 364.772 

Total 25.432.587 26.491.205 39.501.268 50.232.270 

Arrecadac;;fto total de trlbutos pel a Delegacia da Receita Federal (Santa Barbara d'Oeste) 87.325.754 101.655.235 119.051.215 149.902.687 

Porcentagem relerente a participac;&o da arrecadac;ilo sabre a labricac;ilo de produtos texteis na 

arrecadac;ilo total 29,12% 26,05% 33,18% 33,5% 

Fonte: Delegacia da Receita Federal 
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TABELA 3.8- ARRECADACAO DE TRIBUTOS FEDERAlS- FABRICACAO DE PRODUTOS TEXTEIS- SUMARE (EM REAIS) 

Atividade 2000 2001 2002 2003 

Fia9ao de Iibras artificiais ou sinteticas 878.367 24.910 1.457.867 432.555 

Tecelagem de fios e filamentos continuos artificiais ou sinteticos 1.997.894 2.797.454 4.150.450 4.146.719 

FabricaQao de artigos de tecido de usc domestico incluindo tecelagem 21.812 10.566 330 5.153 

FabricaQao de outros artefatos texteis incluindo tecelagem 1.877 35 8.812 4.204 

ServiQos de acabamento em fios, tecidos e artigos Mxteis produzidos por terceiros 495.754 615.291 909.491 518.038 

FabricaQeo de artefatos texteis a partir de tecidos 31.784 53.026 48.994 72.301 

FabricaQeo de artefatos de cordoaria 0 0 1.917 0 

FabricaQ8o de tecidos especiais- inclusive artefatos . 616.031 710.420 691.649 1.114.816 

Total 4.043.520 4.211.701 7.269.509 6.293.787 

Arrecadac;ilo total de trlbutos pela Delegacla da Receita Federal (Sumare) 500.174.858 563.572.814 650.103.285 681.906.723 

Porcentagem referente a participaQao da arrecadaQao sabre a fabricaQ8o de produtos texteis 

na arrecadaQ8o total 0,8% 0,74% 1,11% 0,92% 

Fonte: Delegacia da Receita Federal 
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Mesmo levando-se em consideragao que a abrang€mcia das tabelas 

apresentadas e de curta duragao cronol6gica, observa-se em relagao aos municfpios de 

Americana e Nova Odessa, uma redugao nas porcentagens referentes a participagao 

da arrecadagao sobre a fabricagao de produtos texteis na arrecadagao total de tributos 

federais em ambos os municfpios. Contudo, essa atividade continua com uma 

importancia bastante significativa, especialmente em relagao a Americana. 

Em relagao a Santa Barbara d'Oeste, observa-se um aumento nas mesmas 

porcentagens, sendo que a mais elevada refere-se a 2003, o que concede maior 

significado a atividade textil neste municipio. 

Finalmente, em relagao a Sumare, de forma geral, os dados indicam, mais uma 

vez, que a atividade textil possui uma importancia de menor peso, quando comparada a 

que ela possui nos outros tres municfpios da familia de cidades texteis. 

E importante destacar que, parte dos recursos arrecadados pela Uniao retoma 

aos municfpios, como apontado por Marcio A Cataia (2001 ), em sua tese de Doutorado 

intitulada "Territ6rio Nacional e Fronteiras lntemas: a fragmentagao do territ6rio 

brasileiro" Segundo informagoes obtidas na Secretaria do Tesouro Nacional, vinculada 

ao Ministerio da Fazenda, ele indica que as transferencias de recursos financeiros do 

Govemo Federal para os municfpios sao divididas em dois grupos: voluntarias e 

constitucionais. 

As transferencias voluntarias referem-se aos recursos transferidos pela Uniao 

para os municfpios atraves de acordos, convenios, ajustes ou outros instrumentos 

similares, para realizagao de obras e/ou servigos de interesse comum as tres escalas 

de poder: municfpios, Estados e Uniao. 

As transferencias constitucionais referem-se aquelas estabelecidas pela 

Constituigao Federal de 1988, sendo as principais: o Fundo de Participagao dos 

Estados (FPE); o Fundo de Participagao dos Municfpios (FPM), conforme disposto pelo 

artigo 159 da Constituigao; o lmposto Territorial Rural (ITR); o lmposto sobre 

Operac;oes Financeiras/Ouro (IOF-Ouro); o Fundo de Manutengao e Desenvolvimento 

do Ensino Fundamental e de Valorizagao do Magisterio (FUNDEF); e o Fundo de 

Compensagao pela Exportagao de Produtos lndustrializados (FPEX). 
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Conforrne Jose M. Bovo (2000) em seu livre "Federalismo fiscal e 

descentralizac;:ao de polfticas publicas no Brasil", a distribuiyao do FPM entre os 

municipios ocorre da seguinte forma: 

- 10% para os municfpios com funyao de capital (grupo 1 ); 

-3,6% para os municipios do interior com mais de 156.216 habitantes (grupo 2); 

-86,4% para os municfpios com menos de 156.216 habitantes (grupo 3). 

Segundo o autor, 

Os coeficientes de participalflio dos Municipios das Capitais sao calculados 

proporcionalmente a populalflio e inversamente a renda per capita do 

Estado. 0 mesmo criterio aplica-se aos Municipios do grupo 2. Para o grupo 

3, o coeficiente e calculado exclusivamente de fonna proporcional ao 

tamanho da populalflio. Alem da proporlflio fixada em lei (3,6%), os 

Municipios do grupo 2 recebem tambem sua cota nonnal referente a todos 

os Municipios do interior.63 

Seguindo esses criterios, o municipio de Nova Odessa e inclufdo no grupo 3, 

pois sua populayao estimada em 2003 era de 44.538 habitantes, conforrne dados do 

IBGE. Segundo a mesma fonte, o municipio de Americana possufa 191.451 habitantes, 

enquanto que Santa Barbara d'Oeste contava com 177.722 habitantes e Sumare com 

213.886 habitantes. Portanto, esses tres municfpios estao inclufdos no grupo 2. 

Final mente, e importante apontar que, segundo informac;:oes do representante da 

Delegacia da Receita Federal, verifica-se uma situac;:ao em que algumas empresas 

centralizam a arrecadayao de seus tributes federais atraves de sua matriz que, nem 

sempre esta localizada em urn dos quatro municipios envolvidos neste estudo. Dessa 

forma, o retorno de recursos financeiros atraves do FPM ocorre para o municipio da 

matriz e nao da produyao propriamente dita. 

63 BOVO, Jose M. FederaHsmo fiscal e descentra#zat;ao de politicas publicas no Brasil. Araraquara: FCULaborat6rio 
Editoriai/UNESP; Silo Paulo: Cultura Academica Editora, 2000. (Cole9ilo Economia I Administra9ilo Publica) p. 121. 
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3.4 QUADRO ATUAL E PERSPECTIVAS PARA A FAMILIA DE CIDADES 

TEXTEIS 

A partir da base de dados da RAIS, consultada atraves do Programa de 

Disseminayao de Estatlsticas do Trabalho do MTE, elaboramos a proxima tabela, com 

o numero de empresas texteis existentes em cada um dos quatro municipios: 
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TABELA 3.9- NUMERO DE EMPRESAS TEXTEIS EM AMERICANA E ENTORNO 

Americana Nova Odessa Santa Barbara d' Oeste Sumare 

A no Micro Peq. Media Grande Micro Peq. Media Grande Micro Peq. Media Grande Micro Peq. Media Grande 

1994 319 73 31 6 

1995 295 65 24 5 

1996 226 56 22 6 

1997 235 57 17 6 

1996 206 52 14 8 

1999 211(226) = 437 57 14 7 

2000 216(209) = 425 71 17 8 

2001 238(191) = 429 73 13 7 

2002 237(216) = 453 72 18 6 
-

Fonte: RAIS/MTE 

Microempresa: 0 a 19 empregados 

Pequena empresa: 20 a 99 empregados 

Media empresa: 100 a 499 empregados 

Grande empresa: acima de 500 empregados 

39 12 8 

48 7 7 

42 5 9 

48 11 10 

47 12 6 

41(43) = 84 16 7 

39(38) = 77 20 6 

51(37) = 88 21 6 

50(43) = 93 20 6 

3 105 42 11 1 46 10 2 

1 113 27 9 0 42 5 4 

2 97 29 7 1 40 5 4 

1 102 25 5 1 39 7 3 

1 96 25 5 1 34 4 4 

1 90(62) = 152 27 5 1 38(23)- 61 4 4 

1 108(59) = 167 29 3 1 31(23) =54 6 3 

1 105(56)- 161 34 3 1 29(27) =56 5 4 

1 97(60) = 157 38 6 1 31(28)- 59 6 5 

Obs: Os ntlmeros entre par~nteses se referem a RAIS Negativa, isla e, empresas que declararam a nao-existencia de empregados com "carteira assinada" 

durante o perlodo. 
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Segundo o representante do SINDITEC, entre as empresas instaladas em 

Americana com atuayao no mercado extemo, encontram-se: FIBRA S/A (Grupo 

Vicunha), Santista Textil, Polyenka Ltda., lnvista Nylon, Unitika e Toyobo, sendo estas 

empresas do setor de fiayao.64 Entre as empresas do setor de tecelagem plana 

atuantes no mercado externo, podem ser citadas: Tecelagem Jacyra Ltda., Tecelagem 

Jolitex Ltda., Nellitex Industria Textil Ltda., Meneghellndustria Textil Ltda., Industria de 

Tecidos Biasi S/A, Nicoletti Industria Textil S/A, Industria Textil Dahruj S/A e Vine Textil 

(Grupo Vicunha). 

Em Nova Odessa, destacam-se a Tecelagem Hudtelfa Ltda., a Ober S/A 

Industria e Comercio e a Cooperativa Nova Esperanc;a (CONES). No municipio de 

Santa Barbara d'Oeste, possuem destaque a Textil Canatiba Ltda., a Covolan Industria 

Textil Ltda, a Cermatex Industria de Tecidos Ltda. e a Textil Carvalho Filho. Em 

Sumare, podemos destacar a Textil Dian Ltda., a Rossi, Kalvan & Cia. Ltda., a Giantex 

e a Textil Asset Maluf Ltda. 

Segundo Leslie Cia Silveira (2004), a Associayao Brasileira da Industria Textil e 

de Confecyao (ABIT) aponta que os mercados mais receptivos aos produtos texteis 

brasileiros sao: Estados Unidos, Argentina, Alemanha, Colombia, Chile, Japao, 

Portugal, Mexico, Uruguai e China. 

A busca de meios para o fortalecimento da atividade textil em Americana e 

entorno levou a criayao do denominado Polo Tecnologico da Industria Textil e de 

Confe(;9oes, abrangendo os municfpios de Americana, Nova Odessa, Santa Barbara 

d'Oeste, Sumare e Hortolandia. 0 polo foi criado atraves da Lei n• 11.27 4, sancionada 

em 3 de dezembro de 2002, pelo Governador do Estado de Sao Paulo, referente ao 

projeto de Lei n• 440/2001. Entre seus objetivos, destacam-se: o desenvolvimento da 

atividade produtiva textil e de confec<;Oes, a gerayao de emprego e renda para a 

populayao, o crescimento da produyao, alem do estimulo as atividades de pesquisa 

cientffica e tecnol6gica relacionadas as referidas atividades econ6micas, conforme o 

Anexo D. 

64 A Santista Textil tambem realiza processes de tecelagem plana e acabamento/beneficiamento de tecidos na 
unidade de Americana. 
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A posse oficial dos membros e do presidente da Comissao de Desenvolvimento 

do Polo Tecnologico ocorreu em 14 de agosto de 2003. Ela tem como funyao 

administrar a estrutura do polo e as verbas para os projetos propostos pelas empresas, 

entre os quais, de incentive as exportag6es. E formada por um representante de cada 

prefeitura dos municfpios que integram o polo, um representante da Assembleia 

Legislative do Estado de Sao Paulo e um representante da Secretaria Estadual da 

Ciencia, Tecnologia, Desenvolvimento Econ6mico e Turismo. Tambem fazem parte da 

Comissao, um representante do Sindicato da Industria Textil de Sao Paulo 

(SINDITExTIL), um representante da Federayao das Industries do Estado de Sao Paulo 

(FIESP) e um representante do SINDITEC (LEITE, 2004; PAIVA, 2003). 

Segundo Sandra Coelho (2003), o perfil, a capacidade de produyao e as 

necessidades das micro e pequenas empresas texteis e de confecg6es, instaladas nos 

municfpios pertencentes ao Polo Tecnologico, serao identificados. A proposta e 

oferecer condig6es para que essas empresas melhorem a qualidade de seus produtos, 

aumentem suas vendas e tambem a oferta de empregos. Entre as necessidades ja 

identificadas estao a capacitayao da mao-de-obra e a busca de recursos para 

financiamento de equipamentos mais sofisticados. Uma das estrategias para a 

realizayao de ag6es praticas por parte da Comissao de Desenvolvimento, e a criayao 

de um consorcio para a execuyao dos projetos, com a participayao de outras 

instituig6es, como, por exemplo, a Faculdade de Tecnologia de Americana (FATEC), 

ligada ao Centro Tecnologico Paula Souza. 

Um estudo realizado por Dulce C. M. Filha e Angela M. M. M. Santos (2002), 

denominado "Cadeia Textil: Estruturas e Estrategias no Comercio Exterior'', indica que 

em termos do comercio intemacional de artigos texteis, a maior parte das exportagoes 

correspondem as confecyoes. Diante disso, e segundo informagoes de Cristian 

Eduardo (2002), a inclusao das empresas de confecyao no ambito do Polo Tecnologico, 

e muito importante, pois este e o segmento mais rentavel e que tem despertado maior 

interesse no mercado consumidor externo, alem de empregar grande quantidade de 

mao-de-obra e agregar valor ao produto. Ainda segundo ele, a balanya comercial do 

setor textil brasileiro, nos ultimos cinco anos, apresentou saldo positivo somente na 

exportayao de confec¢es. 
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Diante do que foi apontado, um grande desafio para as industrias texteis de 

Americana e entorno, no contexte do Polo Tecnol6gico, esta relacionado com as 

materias-primas para a produgao de fibras e filamentos qufmicos. 

Retomando as considerac;:oes apresentadas pelo estudo da Fundagao Vanzolini 

(2001 ), enquanto no cenario mundial observa-se uma tendencia a integragao entre os 

elos da cadeia produtiva textil baseada em fibras qufmicas, no Brasil a situac;:ao e 

bastante diferente. 

0 estudo aponta a existencia de interesses divergentes entre os elos dessa 

cadeia. 0 primeiro elo, representado pela Petrobras, aparentemente, nao responde de 

forma satisfat6ria aos requisites da industria textil. 0 segundo elo, composto em sua 

maioria por grupos de empresas nacionais, possui interesses nao necessariamente 

convergentes com aqueles das empresas produtoras de fibras qufmicas. Finalmente, 

em relagao a este ultimo grupo de empresas, as de maior expressao sao as 

subsidiarias de grandes grupos multinacionais, cujas estrategias sao definidas 

basicamente pelas matrizes. 

Passando a enfocar a disponibilidade no mercado brasileiro de materias-primas 

para a produgao de fibras qufmicas, derivadas da petroqufmica, em relagao a poliamida 

(ou nailon) e ao acrflico, nao ha indicatives de escassez de materias-primas. A situagao 

e diferente no que diz respeito ao poliester. 

Como ja foi apontado, as materias-primas para a obtenc;:ao do PET (polfmero 

utilizado para a obtengao dos fios de poliester), sao fornecidas por produtores unicos no 

pafs. Uma dessas materias-primas - o MEG - produzido pela Oxiteno, atende as 

necessidades do mercado interno, sendo inclusive exportado. Ja a produgao das outras 

duas materias-primas- o DMT produzido pela Braskem eo PTA pela Rhodiaco -, nao e 

suficiente para suprir o mercado interno, sendo necessaria a realizagao de importac;:Qes 

por parte de todas as empresas produtoras de poliester. Conforme o relat6rio da 

Associagao Brasileira da Industria Qufmica (ABIQUIM) (2000 apud FUNDA<;AO, 2001, 

p. 20), a principal dificuldade em relagao ao poliester e a insuficiencia da produgao para 

atendimento do mercado interno da principal materia-prima do PTA, o paraxileno. 

Segundo o artigo Projeto ... (2004?), um representante da Braskem informa que a 
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empresa nao possui pianos de expansao da sua capacidade produtiva atualmente. 

Atraves de seu representante, a Rhodiaco afirma que investe constantemente nesse 

aspecto, mas que o atendimento a urn grande crescimento na procura exigiria a 

instalac;:8o de uma nova unidade produtiva que, para ser viavel economicamente, teria 

que possuir uma capacidade de produ9ao anual de 500 mil toneladas, exigindo urn 

grande investimento por parte da empresa. 

Os pre9os das materias-primas para a produc;:8o de fibras qufmicas constituem 

outra dificuldade. A Petrobras controla, por monop61io, a produc;:8o da nafta, sendo que 

o pre9o e alvo de muita polemica. As empresas fornecedoras de insumos utilizam o 

padrao internacional "nao-asiatico", geralmente o norte-americano, para estabelecer os 

pre9os de seus produtos. Dessa forma, eles normalmente sao mais elevados do que 

aqueles praticados no mercado asiatico. 

Deve-se lembrar que, duas das tres principais empresas responsaveis pela 

polimerizac;:ao e fiac;:8o de poliester no Brasil, estao instaladas em Americana. Sao elas 

a Polyenka Ltda. e a FIBRA S/A. A outra e a Rhodia-ster, instalada em Paulfnia (SP). 

Atualmente verifica-se a existencia de excesso de oferta no mercado mundial de 

poliester, responsavel pela manutenc;:ao de pre9os baixos para o produto, o que dificulta 

ainda mais a decisao das empresas produtoras em realizar investimentos em ampliac;:8o 

de sua capacidade produtiva. 

Uma das conclusoes do citado estudo de Marcalo C. Barbosa et. al e a de que: 

[ ... ] Quando se atenta para a baixa verticalizaglio das empresas brasileiras, a 

fragmentagao da estnutura produtiva nacional da cadeia petroquimico-fibras 

sinteticas, na qual coexistem empresas com baixa escala de produglio no 

segmento de fibras e empresas do segmento petroquimico pouco 

sintonizadas com o setor textil, alem das condiyaes precarias de 

financiamento e tributarias, percebe-se a fragilidade competitiva nacional 

ante a penetragao dos produtos asiaticos.65 

Retomando as considera96es feitas no "Estudo da Competitividade de Cadeias 

lntegradas no Brasil: lmpactos das zonas de livre comercio" (2002) e direcionando a 

abordagem para o contexte das rela96es internacionais, e necessario considerar que a 

65 Cf. BARBOSA et al., 2004, p. 124. 
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regulac;:ao do mercado de produtos texteis e feita por diversos acordos internacionais. 

Em 197 4, passou a vigorar o Acordo Multifibras (AMF), que serviu como estrutura para 

acordos bilaterais66 ou ac;:6es unilaterais, com a fixac;:ao de quotas para as importac;:6es 

em pafses que estivessem sofrendo fortes prejuizos devido ao n3pido crescimento das 

importac;:oes. As tarifas aduaneiras67 tambem eram estabelecidas atraves desse acordo. 

Entretanto, a fixa<;:ao de quotas era a principal medida utilizada, o que contrariava o 

sistema estabelecido pelo General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) ou Acordo 

Geral de Tarifas e Comercio68
, cujo direcionamento privilegiava o estabelecimento de 

tarifas (UNIVERSIDADE, 2002). 

Segundo informac;:oes do Institute de Estudos do Comercio e Negociac;:oes 

lnternacionais (ICONE) (2004), no ambito do GATT, eram promovidas rodadas 

multilaterais, ou seja, sucessivas reuni6es de negociac;:ao entre os pafses participantes. 

Durante a ultima delas, denominada Rodada Uruguai, iniciada oficialmente em 1986 e 

que se estendeu ate 1994, importantes alterac;:oes foram definidas. Entre elas, a 

substitui<;:ao, em janeiro de 1995, do proprio GATT pela Organiza<;:ao Mundial do 

Comercio (OMC), constituindo-se numa institui<;:ao permanente com sede em Genebra, 

na Suic;:a. Seu objetivo e organizar e supervisionar a liberaliza<;:ao multilateral do 

comercio entre seus mais de 150 paises membros, alem de mediar os conflitos entre os 

mesmos na area do comercio internacional. 

Mais especificamente em relac;:ao ao setor textil, foi acertada a eliminac;:ao 

gradual do Acordo Multifibras. A partir de entao, e sendo denominado Acordo Textii

Vestuario, foi colocado como um de seus objetivos, a liberalizac;:ao do comercio de 

produtos texteis dentro de dez anos, ou seja, entre 1995 e 2005, perfodo em que as 

regras do antigo Acordo Multifibras seriam aos poucos eliminadas. Ainda segundo as 

considera<;:6es do referido estudo, com o Acordo Textii-Vestuario, a quantidade de 

produtos texteis sujeitos as restric;:oes foi gradualmente reduzida, o tamanho das quotas 

de importac;:ao foi aumentada, alem de ocorrer uma redu98o progressiva das restric;:5es 

ao comercio de produtos desse setor que nao eram abrangidos pelo Acordo Multifibras. 

66 Acordo feito por um par de paises para a remogao de barreiras comerciais entre si. 
67 Taxas ou direitos alfandegarios cobrados pelo Estado sabre as importagoes e exportagoes. 
68 0 GATT arbitra as diferengas de ordem comercial entre os paises membros. Seu principia basico e o livre 
comercio e o tratado e constituido por um c6digo de tarifas e regras de comercio comum. Em 1981, o GATT 
englobava 83 paises. 

153 



Neste sentido, esse mercado passa gradualmente a se submeter as regras da OMC. 

Os palses que estao sujeitos as quotas estabelecidas pelo Acordo Textii-Vestuario sao 

China, India, os palses latino-americanos e africanos, os palses do Sui e Sudeste 

Asiatica, alem das ex-republicas socialistas do Leste europeu. Entre os produtos texteis 

abrangidos pelo acordo estao: fios e tecidos de seda, de Ia, de algodao, de outras fibras 

vegetais, de fibras sinteticas, acess6rios, vestuario e outros bens que utilizem texteis. 

Contudo, o Acordo Textii-Vestuario possui alguns problemas, como, por exemplo, sua 

abrangencia somente sobre as quotas vigentes, nao atingindo as tarifas aduaneiras. 

Em outros termos, a partir de 1° de janeiro de 2005, nao existirao mais 

quantidades definidas para a exportayao e importayao dos citados produtos texteis 

pelos palses membros da OMC. 

Essa situayao representa um desafio para o setor textil brasileiro como um todo 

pois, como ja foi colocado anteriormente, as empresas texteis, especialmente aquelas 

originarias de alguns palses do Sudeste Asiatica que, pelo Acordo Textii-Vestuario 

estao submetidos a quotas ate entao, possuem condiy<ies de competitividade muito 

superiores a maioria das empresas texteis instaladas no Brasil. 0 desafio e maior ainda 

para as industrias de Americana e entomo, no contexte do Polo Tecnol6gico, quando 

lembramos que, essas mesmas empresas asiaticas destacam-se na produyao de 

artigos baseados em fibras e fios artificiais e sinteticos, exatamente a mesma 

especializayao produtiva dessa familia de cidades texteis. 
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CONSIDERACOES FINAlS 

Retomando o objetivo desta pesquisa, que procurou compreender a atuagao das 

forc;:as extemas ao local sobre o processo de formagao e organizagao atual da familia 

de cidades texteis formada por Americana, Nova Odessa, Santa Barbara d'Oeste e 

Suman§, compreendemos que existe continuidade, diversificagao e intensificagao da 

atuagao dessas forc;:as. 

0 infcio da produgao textil, baseada no algodao, representada pela instalagao da 

Fabrica de Tecidos Carioba em 1875, em uma area que passaria a fazer parte do 

municfpio de Americana, foi influenciada por forc;:as externas, num primeiro momenta, 

na medida em que, em 1902, as atividades produtivas da fabrica, que estavam 

paralisadas, foram retomadas por meio de investimento de capital ingles. 

A produgao de fibras e fios texteis artificiais (raiom) no pafs, tambem possui 

ligagao com capital estrangeiro pois, na decada de 30, essa produgao era realizada por 

uma fabrica do Grupo Matarazzo, instalada em Sao Paulo; por uma subsidiaria da 

multinacional francesa Rhone Poulenc; e ainda pela Companhia Nitro-Qufmica 

Brasileira, resultante de um cons6rcio entre Votorantim e Klabin lrmaos, associados a 

capitais de origem norte-americana, esta ultima tambem instalada em Sao Paulo. Essa 

produgao pode ser considerada como outro fator externo que viria a influenciar 

decisivamente a especializagao produtiva textil na referida area, na medida em que, 

posteriormente, na decada de 1940, ocorre a expansao do fagonismo na produgao 

desse tipo de tecido, pois os fios artificiais, adquiridos principal mente na capital paulista, 

eram mais baratos do que os de algodao ou seda. Dessa forma, e necessaria destacar 

que o fagonismo foi um importante fator local que contribuiu para a expansao da 

atividade textil. 

Em 1949, a instalagao da primeira fiagao de raiom em Americana, a FIBRA, com 

capital local e italiano, comprova a continuidade dos investimentos estrangeiros. Esse 

fato pode ser considerado tambem como um fator local para a expansao da atividade 

textil, na medida em que estimulou a instalagao de novas industrias, que utilizavam o 

raiom como materia-prima. 
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A partir da decada de 60, os investimentos se diversificam, atraves da instalagao 

de multinacionais na area: em 1961, instala-se a Unitika, uma fiagao de algodao de 

origem japonesa; em 1962, outra fiagao de origem japonesa, a Toyobo, com produgao 

de fios de algodao e poliester, e instalada. Os investimentos de capital estrangeiro 

continuaram, por exemplo, atraves da instalagao da Polyenka em 1973, para produgao 

de fios de poliester, numa associagao entre capital nacional e holandes. 

Neste sentido, outre aspecto da influencia externa pode ser observado, pois as 

filiais de empresas multinacionais estao sob o comando de suas matrizes no exterior. 

Esse comando atualmente e intensificado pelo uso das tecnologias da informagao, uma 

caracterfstica do perfodo tecnico-cientffico-informacional, que permitem a comunicagao 

eficiente e instantanea entre pontos situados a enormes distancias entre si. Algumas 

empresas texteis, localizadas na area de estudo, tambem sao comandadas pela sede 

situada em outro local, especialmente na capital paulista. A especializagao funcional 

textil na produgao de tecidos de fibras artificiais e sinteticas dessa famflia de cidades 

apresenta uma grande dependencia em relagao a produgao de materias-primas 

derivadas da petroqufmica, que sao fornecidas, em alguns casos, apenas por empresas 

t'micas, filiais de multinacionais. Aliando-se a isso, poderia-se acrescentar que o 

controle do fornecimento dessas materias-primas, e feito por empresas situadas em 

outros locais, alguns do proprio Estado de Sao Paulo, e outros a longa distancia, como 

Camagari, na Bahia, alem do fato de que a petroqufmica e influenciada pelas variagoes 

do mercado internacional do petr61eo. 

Ainda sobre as materias-primas, deve-se acrescentar que grandes quantidades 

sao importadas, sob as mais variadas formas (fios, filamentos, fibras, substancias 

qufmicas, etc), existindo, assim, uma dependencia em relagao ao mercado externo 

textil. A mesma situagao pode ser observada no que se refere a aquisigao da maioria 

das maquinas e equipamentos, atualizados tecnologicamente, por parte das empresas 

texteis, que dependem de importag(ies. 

Por outro lado, a produgao textil direcionada ao mercado externo, realizada por 

diversas empresas, nacionais e multinacionais, instaladas em Americana e entorno, 

tambem e condicionada por forgas externas, na medida em que o mercado consumidor, 
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principalmente de maier poder aquisitivo, possui forya na definigao das caracterfsticas 

dos produtos. 

Todas essas constatagoes sugerem que, especialmente a partir do final da II 

Guerra Mundial, considerado como o infcio do perfodo tecnico-cientffico-infonmacional, 

ocorre uma intensificagao da atuagao das foryas externas sabre a famflia de cidades 

texteis estudada. 

Ao Iongo da decada de 1990, as diretrizes da economia brasileira passaram a 

ser embasadas em propostas derivadas do neoliberalismo, podendo-se considen3-las, 

neste sentido, como mais um fator externo atuante sabre a industria textil instalada na 

area de estudo, e tambem sabre o conjunto da industria textil nacional, pais esse setor 

econ6mico como um todo, alem de outros, foi profundamente afetado devido as 

medidas econ6micas neoliberais implantadas no pafs. A competitividade da cadeia 

textil-confecgoes de pafses do Sudeste Asiatica, especialmente daquela baseada em 

fibras qufmicas, foi comprovada no mesmo perfodo, atraves do enonme crescimento 

das importa¢es de seus produtos pelo Brasil, e tambem pede ser considerada como 

mais um fator externo de grande efeito. 

Neste sentido, e retomando o conceito de famflia de cidades, consideramos que 

a agi!io de agregagao e impulsionamento realizados pela atividade textil, sabre os 

municfpios de Americana e entorno, sao fortemente influenciados por fatores externos 

ao local, alinhados a uma ordem global. 
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ANEXOC 

Brasil: Produgao de Iibras naturais, artificiais e sinteticas e filamentos - 1982 a 2001 
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ANEXOD 

GOVERNO DO EST ADO DE SAO PAULO 

Lei n• 11.274, de 3 de dezembro de 2002 

Projeto de lei n• 440/2001, do deputado Vanderlei Macris - PSDB 

Disp6e sobre a institui9Ao do P61o Tecnol6gico da Industria Ti!xtil e de Confec¢es da regiao 
integrada pelos municfpios que especifica, e dii providi!ncias correlatas. 

0 GOVERNADOR DO ESTADO DE SAO PAULO: 

Faco saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu 
promulgo a seguinte lei: 
Artigo 1° - Fica criado o Polo Tecnologico da 
Industria Textil e de Confeccoes, da regiao integrada 
pelos Municipios de Americana, Nova Odessa, Santa 
Barbara D'Oeste, Sumare e Hortolandia. 
Artigo 2° - Sao objetivos desse Polo: 
I - desenvolvimento da atividade produtiva textil e de 
confeccoes na regiao, aproveitando seu potencial ja 
existente; 
II - geracao de empregos e renda para a populacao; 
III - aumento da producao textil e de confeccoes do 
Estado; 
IV - incentive as atividades de pesquisa cientifica e 
tecnologica relacionadas a cadeia produtiva da 
industria textil e de confeccoes, inclusive com a 
criacao de centro de capacitacao de recursos humanos; 
V - compatibilizacao da atividade produtiva com 
preservacao do meio ambiente. 
Artigo 3° - Vetado. 
Artigo 4° - Devera ser criada, no prazo de 30 (trinta) 
dias, uma Comissao de Desenvolvimento do Polo 
Tecnologico Industrial Textil e de Confeccoes, com a 
finalidade de zelar pela efetivacao das medidas 
previstas nesta lei, composta por 10 (dez) membros, 
sendo: 
I - 5 (cinco) representantes dos Municipios que 
integram o Polo, cada urn indicado pelo respective 
Prefeito; 
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II - 3 (tres) representantes das industrias texteis e 
de confeccoes instaladas no P6lo, indicados: 1 (urn) 
pelo Sindicato das Industrias de Tecelagem de 
Americana, Nova Odessa e Santa Barbara D'Oeste -
SINDITEC, 1 (urn) pelo Sindicato da Industria Textil -
SINDITEXTIL, e 1 (urn) pela Federacao das Industrias do 
Estado de Sao Paulo - FIESP; 
III - 1 (urn) representante do Poder Executive do 
Estado, indicado pelo Governador; 
IV - 1 (urn) representante da Assembleia Legislativa do 
Estado, indicado por sua Mesa. 
§ 1° - Os membros indicados deverao reunir-se para 
eleger o presidente da Comissao e elaborar o regimento 
do P6lo e da Comissao, devendo deliberar sempre com 
presenca da maioria absoluta. 
§ 2° - Os membros da Comissao terao mandato de 2 
(dois) anos, permitida a reconducao. 

§ 3° - Os membros da Comissao nao receberao 
remuneracao, a nenhurn titulo, por essa atividade. 
§ 4° - 0 Presidente tera voto nas deliberacoes da 
Comissao, alem do voto de qua1idade, quando for o 
caso. 
Artigo 5° - As despesas decorrentes desta lei correrao 
a conta das dotacoes orcamentarias pr6prias. 
Artigo 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicacao. 
Palacio dos Bandeirantes, aos 3 de dezembro de 2002. 

Geraldo Alckmin 
Rui Martins Altenfelder Silva 
Secretario da Ciencia, Tecnologia, Desenvolvimento 
Econ6mico e Turismo 
Rubens Lara 
Secretario-Chefe da Casa Civil 
Dalmo Nogueira Filho 
secretario do Governo e Gestao Estrategica 
Publicada na Assessoria Tecnico-Legislativa, aos 3 de 
dezembro de 2002. 

Publicado em : 0411212002, pag. 2 

Atualizado em: 28105/2003 12:20 

Fonte:<http:/lwww.legislacao.sp.gov.br/dg280202.nsf/0/98a6094ee107fa3d03266ce600649577?0penDocum 

ent> Acesso em 21 set. 2004. 
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