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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS/ 

INSTITUTO DE GEOCIENCIAS/DPCT 

POS-GRADUA<;AO EM POLITICA CIENTIFICA E 

TECNOLOGICA 

Inova.;ao: 0 Local lmporta? Urn ensaio sobre os nexos entre inova.;ao e espa~o 

segundo autores contemporaneos selecionados 

RESUMO 

DISSERTACAO DE MESTRADO 

Maria Augusta Pimentel Miglino 

Este estudo constitui urn ensaio cuja proposta e desenvolver uma leitura 

comparativa a fim de apreender quais os nexos entre "espa<;o" e "inova<;ao" segundo alguns 

autores contemporaneos selecionados. T ais autores, oriundos de diferentes tendencias 

interpretativas, alem de aportar contribui<yoes basicas para o entendimento da configura<;ao 

espacial das atividades economicas, sao referencia na literatura intemacional. Sao eles: (I) 

os estudiosos dos "Distritos Industriais" Italianos; (II) os pesquisadores dos "Milieux 

lnnovateurs" (GREMI: Groupe de Recherche Europeen sur les Milieux Innovateurs); (III) 

Allen J. Scott e Michael Storper (auto-intitulados "Escola Califomiana de Geografia"); (IV) 

Brian Arthur (que se destaca pelos estudos de rendimentos crescentes ); e (V) Paul 

Krugman. A analise de suas contribui<;oes e realizada por meio de leitura comparada e 

interpreta<yao de suas concep<yoes sobre: (1) os fatores determinantes da localiza<yao das 

atividades no espa<;o, (2) o papel da inovayao e ou da mudan<ya tecnol6gica e (3) os 

possiveis nexos e imbrica<yoes entre inova<;ao e localiza<yao espacial das atividades 

economicas. Argumenta-se que os autores analisados (com a exce<yao de Krugman) tendem 

a atribuir crescente importancia a inova<;ao e ao processo inovativo, enquanto elementos 

determinantes da configura<;ao espacial das atividades economicas. Em outras palavras, 

suas analises nao se restringem aos custos fisicos de transporte e aos fluxos materiais como 

elementos determinantes da localiza<;ao, voltando sua aten<;ao para as transa<;oes imateriais, 

aquelas que se referem a transmissao e troca de informa<yao, conhecimento e ideias. 

Argumenta-se ainda que, ao agregar a inova<;ao e a tecnologia em seus escopos analiticos, a 

maior parte desses autores tende a aceitar e incorporar conceitos e categorias de analise da 

economia da inova<;ao, desenvo lvidos pelos evolucionistas. 
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ABSTRACT 

DISSERTACAO DE MESTRADO 

Maria Augusta Pimentel Miglino 

The present study is an essay that confronts distinct contributions from 

contemporary literature in the fields of regional economics/ industrial location and 

technological change. The aim is to present an interpretation about the existing relations 

between space and innovation in the approaches of some contemporary authors. We take a 

closer look at: (I) scholars that traditionally studied marshallian districts (Becattini, Brusco, 

Capecchi, among others); (2) the studies of Michael Storper and Allen J. Scott (often 

refered to as "Californian School of Economic Geography"); (3) the school of Innovative 

Environments or Milieux Innovateurs (Aydalot and GREMI); (4) Brian Arthur and (5) Paul 

Krugman. We first analyse their conceptions in terms of industrial location, afterwards we 

analyse their approaches in terms of innovation and technological change and, finally, we 

try to apprehend the nexuses between space and innovation (or technological change) in 

their analysis. We state that their conceptions about industrial location tend to incorporate 

more complex issues than transportation costs (as found in Von Thiinen, Weber, Losch, and 

so on), thus including transactional costs, relational interdependencies, relational assets and 

effects of knowledge spillovers. Aditionally we argue that they tend to incorporate 

innovation and technological change as determinat elements in their analysis, thus reaching 

some key evolutionary concepts. 
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Introdu~iio 

A partir do inicio dos anos oitenta, periodo em que se encontram em curso 

profundas transformas:oes no ambito do capitalismo mundial, algumas formas de 

organiza<;:iio espacial das atividades econ6micas sao objeto de crescente interesse de 

estudiosos de diversos campos do conhecimento. Destacam-se: aglomeras:oes industriais 

especializadas (mais ou menos densas) e verticalmente desintegradas; arranjos produtivos 

de alta tecnologia, constituidos a partir de espa<;:os tradicionalmente industriais que se 

remodelam para produzir bens com elevado conteudo tecnol6gico; novos arranjos 

produtivos de alta tecnologia em regioes sem qualquer tradi<;:iio industrial anterior; 

metr6poles de grandes propon;oes onde e possivel encontrar desde atividades industriais 

pesadas ate os servio;:os mais sofisticados; aglomeras:oes produtivas originadas da 

combina<;:iio entre conhecimentos tecno-cientificos e iniciativa empresarial, entre outras. Ao 

mesmo tempo, antigas regioes industriais que, no passado haviam alcans:ado vertiginoso 

crescimento economico, entram em estagnao;:iio e declinio, dando lugar a novas regioes -

outrora sem importancia econ6mica - que comes:am a despontar1
. 

A volta a cena do debate sobre a localiza<;:iio das atividades econ6micas e sobre as 

possibilidades de desenvolvimento econ6mico end6geno coincide com urn movimento mais 

amplo de crise macroecon6mica acompanhada de redefinis:oes das formas de valoriza<;:iio 

do capital, revisao das formas de organiza<;:iio da produ<;:iio e do trabalho e crescente 

desenvolvimento e utiliza<;:iio de novas tecnologias, principalmente nos campos da 

informa<;:iio e da comunica<;:iio. Essas transformas:oes trazem novamente a tona o debate 

sobre os ciclos de crescimento econ6mico e alimentam a discussiio sobre a suposta 

emergencia de urn "regime de acumula<;:iio flexivel" (em oposi<;:iio ao modo fordista de 

produs:ao em massa2
), fazendo aumentar o interesse por aglomeras:oes produtivas de 

pequenas empresas em atividades consideradas "flexiveis". 

1 
Conforme salienta Maillat (1996), citando Aydalot (1976), ao comentar a altera91io das hierarquias espaciais 

naFran9a. 
2 Este debate nao constitui o foco do presente estudo, mas alguns de seus aspectos importantes encontrarn-se 

discutidos no primeiro capitulo. 



Nesse contexto, temas relacionados a importancia da dimensao local enquanto locus 

do crescimento econ6mico e da inova9ao ganham destaque na literatura sobre economia 

regional, economia industrial e mesmo economia da inova9a0. Atraem a aten9ao dos 

estudiosos espa9os tao diferentes como: aglomera96es de pequenas empresas em setores 

predominantemente tradicionais na regiao centro-nordeste da Italia; espa9os industriais de 

alta tecnologia como o Sillicon Valley e a Route 128 nos Estados Unidos; tecnopolos 

criados por deliberayao de instancias administrativas locais como no caso de Sophia

Antipolis na Fran9a; regioes metropolitanas como Los Angeles, etc. 

Tendo em conta o referido contexto econ6mico e hist6rico, este estudo constitui urn 

ensaio cuja proposta e desenvolver urna leitura comparativa a fim de apreender quais os 

nexos entre espa~o e inova~iio segundo alguns autores contemporaneos selecionados, 

oriundos de diferentes tendencias interpretativas. Sao eles: I) os estudiosos dos "Distritos 

Industriais" Italianos; II) os pesquisadores dos "Milieux lnnovateurs" (GREMI: Groupe de 

Recherche Europeen sur les Milieux Innovateurs); III) Michael Storper e Allen J. Scott 

(auto-intitulados "Escola Califomiana de Geografia"); IV) Brian Arthur (que se destaca 

pelos estudos de rendimentos crescentes, aplicados tambem a localiza9ao industrial); e V) 

Paul Krugman ( conhecido pelos estudos de comercio intemacional, s6 recentemente vern 

conquistando notoriedade no campo da Geografia Economical 

A ops:ao por escrever urn ensaio versando sobre suas interpreta<;:oes acerca dos 

nexos entre espas:o e inova9ao deve-se as seguintes razoes: a despeito das distin96es entre 

seus enfoques, todos eles tern se dedicado ao estudo da localizas:ao ou da organizas:ao 

espacial das atividades econ6micas e, nessa tematica, seus trabalhos tern sido referenda na 

literatura intemacional; alguns deles conferem especial destaque a inovas:ao e a mudans:a 

tecnol6gica; alguns deles investigam o papel da inovas:ao enquanto possibilidade de 

diferencia9ao do "local" e enquanto potencial motor de urn desenvolvimento econ6mico 

end6geno e, de modo geral, respeitadas as distins:oes devidas, todos eles aportam 

3 
Os autores assirn agrupados pertencem a diferentes grupos de pesquisa, os quais aportam contribui96es de 

carater te6rico, empirico/te6rico ou apenas empirico, mas, de modo geral, eles reportam-se a matriz da 

economia industrial (como abordada por Alfred Marshall), a matriz regulacionista ou a economia regional 

tradicional. 
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contribui96es bastante interessantes para o entendimento dos nexos entre espa90 e 

inovas:ao. 

0 principal argumento do presente trabalho e que os autores selecionados tendem a 

atribuir crescente importancia a inovas:ao
4

, bern como ao conjunto de rela<;6es necessarias 

ao processo inovativo, enquanto elementos explicativos da organiza<;iio espacial das 

atividades econ6micas. Em outras palavras, as explica96es que estes autores formulam 

sobre a concentras:ao geogrMica das atividades nao se restringem aos custos fisicos de 

transporte e aos fluxos materiais como elementos determinantes, voltando sua aten<;iio para 

as transa<;oes imateriais, aquelas que se referem a transmissao e troca de informa<;iio, 

conhecimento e ideias
5

. Como essas relas:oes se dao com maior intensidade localmente, 

tende a aumentar o papel decisivo do ambito local/regional como palco da inova<;iio (no 

sentido amplo) e de seus desdobramentos. Portanto, sugere-se que aspectos imateriais, 

ativadores e alimentadores dos processos inovativos, ganham crescente importancia 

enquanto elementos explicativos da aglomera<;iio das atividades econ6micas. 

Vale acrescentar que os autores analisados tendem a agregar a suas ana!ises 

categorias nao pecuniarias (hors-marchti) como, por exemplo, contatos face a face, ativos 

relacionais, efeitos de transbordamento dos processos de aprendizagem, etc. Dai decorre 

que a decisao de localiza<;iio nao mais advem do estrito desejo de minimizar custos seJam 

eles custos de transporte, custos de produs:ao, ou custos de transa<;ao. Ou seja, os ganhos 

obtidos no interior de uma aglomera9ao ja nao passam somente pelos pre~j:os, nao se 

traduzem simplesmente em diminui~j:iio de custos das rela<;6es mercantis. 

Isto posto, pode-se conjeturar que, de modo geral, as concep~j:6es dos autores 

selecionados a respeito da localiza9iio espacial das atividades econ6micas: 

(1) Avan<;am com rela~j:iio a concep<;iio que tinham deste fen6meno os 

te6ricos da economia regional convencional, ao incorporarem elementos 

explicativos que vao alem da preocupa<;iio estrita com os fluxos fisicos -

os quais se expressam economicamente por meio do custo de transporte 

4 
Seja a inovavao organizacional, de produto, de processo, seja incremental ou seja radical. 

5 Veja-se, por exemplo, Storper & Venables (200 1 ). 

3 



- variavel determinante nos modelos de autores da economia regional 

convencional como Von Thiinen, Weber e Losch, entre outros; 

(2) Incorporam progressivamente conceitos e explicas:oes sobre a inovas:ao 

ou a mudans:a tecnol6gica desenvolvidos pelos autores evolucionistas. 

Ao faze-Io, os autores escolhidos avans:am com relas:ao a conceps:ao 

neoclassica da mudans:a tecnol6gica (presente, por exemplo, em Arrow; 

1962), na qual a tecnologia e associada ao conhecimento e este e urn bern 

publico Iivremente disponivel, havendo urn estoque comurn de 

conhecimento ao qual todos os agentes economicos podem ter acesso. 

Acrescente-se que, as explicas:oes que os autores contemponmeos desenvolvem 

acerca da Iocalizas:ao das atividades parecem situar-se em urna area de convergencia entre a 

economia regional e a economia da inova~ao, estando a primeira ja modificada com 

relas:ao a teoria "tradicional" e a segunda ja consolidada enquanto contestas:ao a conceps:ao 

neoclassica sobre a mudans:a tecnol6gica. Nesse possivel campo de convergencia, 

categorias explicativas de urna economia regional em revisao (apresentando inclusive 

pontos de convergencia com a economia industrial) e fatores explicativos Iigados a 

mudans:a tecnol6gica e a inovas:ao, no sentido amplo, encontram-se extremamente 

imbricados na determinas:ao da dinfunica territorial. 

Esse genero de analise nao mais se restringe ao ambito da economia regional e 

tende a endossar a conceps:ao evolucionista da inovas:ao enquanto processo interativo, nao

Iinear, dinfunico e que se nutre do conhecimento gerado e aprofundado em seu proprio 

interior. Assim, ao mesmo tempo em que a economia regional e revista, incorporando 

novos elementos, a economia da inovas:ao ganha importancia, ocorrendo urna 

interpenetras:ao entre ambas, que resulta em urn entendimento mais rico dos fenomenos 

referentes ao espas:o. 

0 argurnento ate aqui desenvolvido, por lidar com aspectos pertinentes a evolus:ao 

do pensamento economico em areas de concentras:ao distintas, sugere a necessidade de se 

recuperar alguns antecedentes, tais como alguns autores tradicionais da economia regional e 

4 



alguns autores que expressem a concepc;ao sobre mudanc;a tecnol6gica na teoria economica 

neoclassica. Por esse motivo, opta-se por discutir aspectos da "economia regional 

tradicional" presentes em Von Thiinen, Weber, Losch, Christaller e Hotteling e a 

concepc;ao de "mudanc;a tecnol6gica" segundo Arrow, urn autor neochissico importante 

para o entendimento da inovac;ao enquanto gerac;ao de conhecimento. Julga-se igualmente 

necessario discutir a concepc;ao de mudanc;a tecnol6gica dos evolucionistas, observando em 

que ela se contrapoe a concepc;ao neochissica. 

Contudo, o cerne da discussao consiste em entender o papel da inovac;ao e ou da 

mudanc;a tecnol6gica para a organizavao das atividades economicas no espa9o, ou, os nexos 

entre inova<;i'io e espa9o, segundo: I) os estudiosos dos distritos industriais, II) os 

pesquisadores da corrente dos milieux innovateurs, III) Storper e Scott, IV) Brian Arthur e 

V) Paul Krugman. Objetiva-se enti'io compreender se de fato a inovac;ao aporta contribuic;ao 

relevante para a conformac;ao espacial das atividades economicas e se, por outro !ado, urn 

certo tipo de organizac;i'io espacial das atividades favorece a inovac;i'io. Para tanto, procede

se a urn recorte por temas, sendo apresentados separadamente para fins de analise: (1) a 

interpreta9i'io dos autores selecionados acerca dos fatores determinantes da localizac;ao das 

atividades, (2) sua concepc;ao sobre a inovac;i'io ou sobre a mudanc;a tecnol6gica e (3) os 

possiveis nexos e interpenetrac;oes entre mudanc;a tecnol6gica e localizac;ao das atividades 

economicas no espac;o. 

A dissertac;ao compoe-se de cinco capitulos. 0 primeiro deles contem urna sucinta 

apresenta9i'io das correntes de pensamento contemporilneas escolhidas, descrevendo sua 

procedencia, sua motivavao a respeito do tema e os casos empiricos que inspiraram suas 

pesquisas. 0 segundo capitulo apresenta: urn resgate de algumas das principais teorias 

tradicionais da economia regional - ressaltando os aspectos determinantes da localizac;i'io 

das atividades; a discussi'io sobre a concepc;i'io neoclassica de inovac;i'io e de mudanc;a 

tecnol6gica; e o posicionamento do paradigma evolucionista quanto a mudan9a 

tecnol6gica, a inovac;ao e a tecnologia, em contraposi9i'io a visao neoclassica. 0 terceiro 

capitulo discute as concepc;oes acerca do espac;o encontradas nos trabalhos dos autores 

escolhidos, privilegiando, sobretudo, a explicac;ao dos determinantes da decisao locacional. 

0 quarto capitulo procura examinar suas visoes acerca da inovac;i'io ou da mudanc;a 

5 



tecnol6gica ( confonne o tratamento a estas dispensado ). 0 quinto capitulo procede a uma 

confronta~ao entre ambos os recortes a fim de ressaltar quais os nexos e interdependencias 

entre espa~o e inova~ao, procurando compreender, portanto, que elementos sao 

detenninantes no embate tecnologia versus territ6rio. 

A introdu~ao e os dois primeiros capitulos tern o intuito de apresentar o debate e 

nele situar os autores escolhidos, recuperando seus antecedentes. Nos tres capitulos 

restantes, adota-se como recurso analitico o ja mencionado recorte por temas no qual, por 

meio da observa9ao cuidadosa das distintas correntes interpretativas, procura-se averiguar 

em que medida sua compreensao sobre a inova~ao/tecnologia esta em consonancia com a 

visao presente nos autores da escola da mudan9a tecnol6gica (evolucionistas). 
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1. A revaloriza~ao do espa~o e as correntes interpretativas contemporaneas 

0 fim do boom de crescimento economico do p6s-guerra nos paises ricos e a crise 

que se instaurou a partir de meados dos anos setenta parecem ter reavivado o debate sobre o 

"espa9o" na ciencia economica6
, recolocando em questao temas como o crescimento 

economico end6geno em espa9os geograficamente circunscritos e o papel das regioes 

enquanto locus de desenvolvimento econ6mico end6geno e enquanto unidades economicas 

com dinamismo proprio. 0 ressurgimento do interesse pelo ambito local parece coincidir, 

no tempo, com a gesta9ao de uma serie de questionamentos sobre o papel dos Estados 

nacionais na economia dos paises avan9ados e com profundas transforrnay5es de suas 

estruturas produtivas. 

As quest5es levantadas pelo que se convencwnou chamar "crise do fordismo" 

incitaram o surgimento de interpreta9oes segundo as quais estaria emergindo urn novo 

"regime de acumulavao flexivel", no qual a produ9ao rigida, em grande escala (a partir de 

trabalho pouco qualificado) darla Iugar a produyaO artesanal ou de peri cia, em pequena 

escala, a partir de maquinas sofisticadas multi-utilitarias, contando com uma for9a de 

trabalho altamente qualificada. A fim de melhor contextualizar esse debate, pode-se 

destacar as interpreta9oes de Piore e Sabel (1984), Harvey (1989) e Swyngedouw (1989) 

que, embora nao sejam as (micas disponiveis, apresentam aspectos bastante interessantes. 

Segundo Pi ore e Sabel ( 1984 ), no auge da crise da decada de setenta, o capitalismo 

mundial se encontrava em uma especie de segunda industrial divide* (ruptura ou divisao 

industrial). A primeira teria se dado no seculo XIX, no momento em que a emergencia da 

tecnologia de produ9ao em massa - primeiramente na Gra-Bretanha e depois nos Estados 

Unidos- teria limitado o crescimento de tecnologias produtivas menos rigidas que existiam 

inicialmente em diversas regioes da Europa Ocidental. Tais tecno1ogias, segundo os 

6 Em "The Dictionary of Human Geography" (1994: 349) alude-se a uma primazia do tempo sobre o espa9o 

na ciSncia econOmica, a qual parece ter principiado com o desenvolvimento da economia politica ricardiana, 

tendo se confrrmado com o juizo emitido por Alfred Marshall (em seus Principles of Econommics), segundo o 

qual o tempo era dimensi!o mais relevante do que o espa9o. 

• Piore e Sabel (1984) chamarn industrial divides aos breves mementos em que a trajet6ria do 

desenvolvimento tecnol6gico, em si, e questionada. Em tais momentos, conflitos sociais aparentemente nao

interrelacionados determinam a dire9ao do desenvolvimento tecnol6gico das decadas seguintes. As aviies que 
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autores, eram sistemas de "peri cia" (craft systems) em que trabalhadores detentores de 

habilidades avan9adas utilizavam maquinano sofisticado e de prop6sitos gerais (general 

purpose) para produzir urna ampla (e constantemente mutavel) variedade de bens, a fim de 

atender rnercados amplos, mas constanternente rnutaveis. 

Os autores argurnentam que, sob condi9oes hist6ricas distintas das que 

prevaleceram na primeira industrial divide, firrnas utilizando urna cornbina91io de 

habilidade artesanal e equipamento flexivel poderiam ter desernpenhado urn papel central 

na vida econornica rnodema, ao inves de terern dado Iugar - ern quase todos os setores - a 

grandes corpora9oes produtoras de bens ern rnassa. Eles acrescentam que se o tipo de 

produ91io rnecanizada de pericia tivesse prevalecido poder-se-ia pensar, hoje, ern firrnas 

industrials estreitamente relacionadas a comunidades especificas, ao inves de organiza9oes 

independentes, desenraizadas e pouquissirno envolvidas corn seus vizinhos (Piore e Sabel, 

1984: 5 e 6). 

Harvey (1989) discutindo a posi91io de Piore e Sabel (1984) destaca que os autores 

veern urn paralelo entre a conjuntura de crise do fordisrno e a oportunidade perdida na 

rnetade do seculo XIX, quando o capital ern larga escala e o capital rnonopolista 

expulsaram o pequeno capital e infuneros ernpreendimentos cooperativos de pequena 

escala. Segundo essa visao, a passagem a urn regime de "acurnula91io flexivel", seria urna 

especie de retornada da oportunidade perdida, a partir de urna reva!oriza91io da produ91io de 

peri cia (craft production), ern bases flexiveis, nas quais novas forrnas de organiza91io do 

trabalho e novos principios locacionais estariam transforrnando a face do capitalisrno de 

fins do seculo XX. 

Esse argurnento de Piore e Sabel, desenvolvido ern "The Second Industrial Divide" 

( 1984 ), se popularizou, tendo colaborado para que os chamados distritos industriais 

italianos e a produ91io flexivel no Japao ganhassern rnaior visibilidade enquanto objetos de 

estudo. 

os agentes praticam mode lam as institui9fies econ6micas por muito tempo no futuro. As industrial divides sao 

portanto o estopim para as crises de regula9ao subseqtientes. 
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Harvey (1989) qualifica como "rosea" a tese de Piore e Sabel e contra-argumenta 

que se, por urn !ado, as tecnologias e formas organizacionais flexiveis nao se tomaram 

hegemonicas em toda parte, no passado, tampouco o fordismo foi capaz de extinguir outras 

formas de produ9ao, como as artesanais, baseadas na pericia e em rela96es trabalhistas 

flexiveis patriarcais ou familiares. Segundo Harvey a atual conjuntura do capitalismo se 

caracterizaria por urna combinayao de produ91io fordista altamente eficiente em alguns 

setores e regioes (como produ9ao de automoveis nos Estados Unidos, no Japao ou na 

Con!ia do Sui) e sistemas de produ9ao mais tradicionais que se apoiam sobre rela96es de 

trabalho "artesanais", patemalistas e patriarcais - as quais implicam mecanismos de 

controle do trabalho muito distintos dos mecanismos do fordismo. 

Harvey refere-se a acurnulayao flexivel como urn confronto direto com a rigidez do 

fordismo, apoiando-se na flexibilidade dos processos de trabalho, dos mercados de 

trabalho, dos produtos e padroes de consumo. 0 que ele chama de acurnulayao flexivel 

conjuga o surgimento de setores produtivos inteiramente novos, novas formas de 

fomecimento de servi9os financeiros e taxas intensificadas de inova91io comercial, 

tecnologica e organizacional. Harvey conclui que a "acurnulayao flexivel" tern que ser 

considerada urna combinayao nova de elementos essencialmente antigos na logica de 

acurnulayao do capital. Para ele, se algo h3. de realmente novo e o carater financeiro da 

atual organiza91io capitalista, com destaque para o papel do credito enquanto possibilidade 

de deslocamento, no tempo, da amea9a da superacurnulayao. Entao, para Harvey, o "novo" 

regime de "acumulayao flexivel" constituiria urn reparo temporario, urn reescalonarnento 

financeiro, temporal e espacial da crise do capitalismo de fms do seculo XX, nao 

configurando uma ruptura, que pudesse acarretar a eliminayao definitiva do paradigma da 

produ9ao em massa. 

Para Swyngedouw (1989), as caracteristicas e dinfunicas da acurnula91io flexivel 

resultam das proprias contradi96es da acurnula9ao fordista. Ele ressalta que no final dos 

anos sessenta as limitayoes organizacionais, espaciais e tecnicas do modo fordista de 

desenvolvimento, as contradi96es intemas das praticas de regulayao institucionalizada, 

somadas a tendencia inerente a sobreacurnu]ayaO, tomaram-se urna ameaya a propria 
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existencia do regime fordista. Aqui o autor identifica uma ruptura do consenso Fordista7
• 

Ele argumenta que as formas regulat6rias do F ordismo ruiram, o consenso territorial 

nacional desapareceu, ou se tomou gravemente enfermo e, no entanto, a acumula<;:ao do 

capital continua a ocorrer, sob condi<;:oes dramaticamente alteradas, alterando tambem a 

configura<;:ao do espa<;:o (p. 40). 

Esse debate nao alcan<;:ou urn consenso, havendo ainda muitas outras interpreta.;oes 

interessantes sobre a crise do fordismo e sobre a acumula.;ao flexivel que nao cabem no 

escopo deste estudo. A confronta.;ao das posi.;oes de Piore e Sabel, Harvey e Swyngedouw 

e aqui utilizada a fim de destacar o contexto no qual recobra importancia o interesse pelas 

dimensoes regionais e locais, enquanto objetos de aten.;ao de estudiosos e politicos, 

enquanto locus da organiza.;ao das atividades economicas, enquanto locus da inova.;ao e 

das politicas de promo.;ao do desenvolvimento regional. Ou seja, e nesse contexto que e 

reavivado o debate acerca das possibilidades de desenvolvimento economico end6geno, a 

partir da capacidade dos "locais" de se diferenciarem, no intuito de prosperarem 

economicamente e conquistarem espa.;os de inser.;ao em uma economia globalizada. 

0 ressurgimento da preocupa.;ao com a capacidade de desenvolvimento end6geno 

do "local" refor.;a o interesse de pesquisa sobre p6los de alta tecnologia; arranjos 

produtivos predominantemente formados por pequenas empresas com capacidade 

inovativa; territ6rios ou regioes de tradi.;ao industrial que empreendem (ou sofrem) 

processos de reconversao, passando a desenvolver novas atividades com maior conteudo 

tecnol6gico; regioes cujo dinamismo se deve ao conhecimento gerado em universidades, 

realimentado pelo intercfunbio com empresas, etc. Embora essas formas de organiza.;ao das 

atividades economicas no espa.;o sejam bastante heterogeneas, tanto no que se refere as 

suas caracteristicas constitutivas, quanto no que conceme ao seu "sucesso", todas elas sao 

bastante ricas em termos das questoes de pesquisa que suscitam. 

7 
(nacionalmente organizado, baseado em urn amplo consenso entre trabalho e capital e refletindo o 

intervencionismo do estado Keynesiano ). 
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Os autores escolhidos8 como foco da analise neste trabalho vern realizando 

pesquisas sobre alguns desses temas e, apesar da heterogeneidade de seus enfoques e de 

suas distintas procedencias, e possivel perceber em suas analises o interesse comum em 

compreender a localizayiio espacial das atividades econ6micas. Alem disso, eles tern 

apresentado participayiio bastante ativa no debate atual, aportando contribuiyoes relevantes 

para o entendimento das caracteristicas distintivas dos espayos econ6micos em questiio. 

E importante salientar que outras escolas de pensamento introduziram contribuiyoes 

pioneiras que serviram de referencia e fomeceram elementos para a elaborayiio das analises 

dos autores contemporiineos selecionados. Do ]ado da teoria da firma, uma influencia 

pioneira e Alfred Marshall, sobretudo no que conceme a noyiio de "atmosfera industrial" e 

ao conceito de extemalidade. Ainda no ambito da teoria da firma, Williamson e Coase siio 

importantes no que conceme a teoria dos custos de transayiio. Do ]ado da teoria 

macroecon6mica, encontra-se a influencia pioneira da teoria da regulayiio, sobretudo no 

que se refere a propria noyiio de regulayiio e a discussiio sobre a crise do padriio de 

acumulayiio fordista. Do !ado da economia regional tradicional, tem-se a influencia decisiva 

de Alfred Weber e demais, com os custos de transporte e os fluxos materiais. 

Adicionalmente, permeiam as analises dos autores escolhidos alguns de seus 

contemporiineos, os quais lhes servem de interlocutores como e o caso de Piore e Sabel, 

com a noyiio de especializayiio flexivel; ou da economia institucional, com as convenyoes; e 

os autores evolucionistas, com seu paradigma da mudanya tecnol6gica. 

Marshall constitui referencia importante para todos que venham a estudar os 

distritos industriais e as economias extemas. Ele esta subjacente as analises de Becattini, 

Brusco, Bagnasco e outros, mas tambem e interlocutor importante para os outros autores 

aqui analisados. A teoria dos custos de transayiio e referencia para Storper e Scott. A teoria 

da regu!ayiio e referencia fundamental para os estudiosos dos milieux innovateurs e tambem 

para os estudiosos dos distritos industriais. A economia regional tradicional e igualmente 

Alfred Marshall sao importantes referencias para a analise de Krugman. 

8 I) Pesquisadores dos chamados "distritos industriais" italianos; II) pesquisadores da corrente dos Milieux 

Innovateurs (GREMI: Groupe de Recherche Europeen sur /es Milieux Innovateurs); Ill) Michael Storper & 

Allen J. Scott (auto-intitulados "Escola Californiana de Geografia"); IV) Brian Arthur; V) Paul Krugman. 
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Neste capitulo introdut6rio os cinco grupos de autores esco1hidos sao apresentados e 

situados quanto as suas procedencias, as suas areas de interesse e as motiva96es que os 

1evaram a estudar a 1ocalizayiio das atividades economicas e as peculiaridades dos espa9os 

em que a capacidade inovativa pode constituir urn elemento relevante da decisiio 

1ocacional. Evidentemente niio se tern aqui qualquer pretensiio de exaurir todos os enfoques 

existentes sobre o tema e sabe-se das limitayoes impostas por se haver selecionado apenas 

alguns deles. Entretanto, ressalta-se que pelas razoes ja mencionadas os autores esco1hidos 

se apresentam bastante adequados aos prop6sitos deste estudo. 

1.1. Estudiosos dos "distritos industriais" italianos 

Alguns pesquisadores italianos, entre os quais Becattini (1979, 1994, 1999), Brusco 

(1973, 1975, 1990) e Garofoli (1994), desejando melhor compreender os sistemas 

produtivos de pequenas empresas surgidos na Italia no periodo que se seguiu a Segunda 

Guerra Mundial, reportaram-se a no9ao de "distrito industrial" formu1ada por Alfred 

Marshall9
• Partindo de uma realidade empirica especifica, buscaram explica-1a de uma 

forma sistematica e passive! de generalizayiio. Ao faze-lo, tais autores pretendiam 

estabelecer uma rela9iio entre os problemas empiricos dos sistemas de pequenas e medias 

empresas e os fundamentos do pensamento economico. 

0 espa9o geografico abordado pelos referidos pesquisadores e a regiiio que ficou 

conhecida como "Terceira Italia" a qual compreende, segundo Gurisatti (1999), as regioes 

do Veneto, Trentino, Friuli-Venezia, Giulia, Emilia-Romana10
, Toscana, Marche e parte da 

Lombardia. Esta area, junto com algumas outras (noroeste italiano, Rhone-Alpes na Fran9a, 

Baden-Wiirttenberg e Baviera na Alemanha, Sui9a e Austria), compoe uma macro-regiiio 

europeia denominada Area de Desenvolvimento do Arco Alpino. 

9 Becattini (1999) refor9a a percep,ao de Marshall de que algumas das vantagens da produ9iio em grande 

escala poderiam ser obtidas por urn grande ninnero de empresas de pequeno porte, concentradas em urn dado 

territorio, especializadas em suas fases de produ9iio e recorrendo a urn llilico mercado de trabalho local. 
10 E importante lembrar que no caso da Emilia Romana, o passado historico ligado ao Partido Comunista foi 

deterrninante para a consolida9ii0 dos distritos. 
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Os autores dessa corrente interpretativa tern como ponto de partida aglomera<;oes 

produtivas em espa<;os geograficamente circunscritos, sobretudo na Italia e outras regiOes 

da Europa. Sao objeto de seu interesse, predominantemente, agrupamentos de pequenas e 

medias empresas, verticalmente desintegradas, especializadas em etapas da produ<;iio de urn 

bern, atuando de forma flexivel em urna localiza<;iio geografica comurn. Os estudiosos dos 

"distritos italianos" fazem questao de enfatizar a importancia das especificidades de cada 

distrito, suas caracteristicas culturais, seus valores, a identidade comurn e as rela<;oes de 

intercfu:nbio. Eles dao especial destaque ao binomio coopera<;iio/concorrencia nas rela96es 

estabelecidas pelos atores em questiio. 

Embora Piore & Sabel (1984) nao sejam tratados com detalhe neste ensaio, e 

importante lembrar que sua influencia foi decisiva para a dissemina<;iio do tema dos 

"distritos industriais", ao divulgarem os casos da Italia, do sui da Alemanha e do Japao 

como exemplos de "especializa<;ao flexivel". Por especializa<;iio flexivel os autores 

entendem: redes de empresas manufatureiras tecnologicamente sofisticadas e flexiveis, que 

utilizam equipamentos flexiveis multiuso e trabalhadores qualificados. Eles identificam as 

empresas encontradas no centro e no nordeste da It<ilia com esta forma de especializa<;iio 

produtiva e atribuem a dissemina'(ao da especializa<;ao flexivel a urn renascimento das 

formas produtivas baseadas em pericia que, segundo eles, teriam ficado marginalizadas na 

primeira "divisao industrial" (first industrial divide) 11
• Portanto, sua obra "The Second 

Industrial Divide" foi fundamental ao disseminar informa<;oes sobre o exemplo italiano e 

assim despertar maior interesse pelos distritos industriais italianos enquanto tema de 

estudo. 

Nao e exagerado dizer que os distritos industriais italianos merecem especial 

destaque, por seu pioneirismo, ja que alguns deles se desenvolveram no periodo que se 

seguiu a Segunda Guerra Mundial (e sua historia remonta ao seculo dezenove) quando os 

olhos da ciencia economica estavam voltados para os sistemas de produ9iio em massa. 

Mesmo no auge do fordismo, os sistemas de pericia continuaram a existir na Italia. Do 

mesmo modo, os autores que se dedicaram a entender os "distritos" merecem destaque 

porque ja se dedicavam ao estudo dos distritos italianos desde a decada de setenta e - ao 

11 Mencionada na introdw;ao a este capitulo. 
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que tudo indica - muitos autores contemporiineos que vieram a se interessar pela 

organiza9iio espacial das atividades economicas buscaram neles inspira9iio ou construiram 

outras interpreta96es a partir deles, extrapolando seu exemplo para outras regioes e para 

outros contextos. 

1.2. Estudiosos dos milieux innovateurs 

Observando as transforma96es na economia mundial que se instauraram a partir de 

meados dos anos 70, Phillipe Aydalot
12 

(1984, 1986) - estudioso frances que ja se dedicava 

ao entendimento do desenvolvimento regional - realizava estudos que destacaram a 

ocorrencia de urn fenomeno de transforma9iio das hierarquias espaciais no interior do 

territ6rio nacional frances. Seus estudos chamaram a aten9iio para o aparecimento de urna 

dualidade norte/sui, dentro das fronteiras da Fran9a, observando-se declinio de regioes de 

antiga tradi9iio industrial e ascensiio das regioes do sui, anteriormente niio industrializadas. 

Aydalot organizou urn grupo de estudos que se denominou GREMI (Groupement de 

Recherche Europeen sur les Milieux Innovateurs), reunindo urn certo numero de 

pesquisadores que se propuseram o desafio de compreender melhor a questiio das 

disparidades espaciais, interessando-se em apreender como se da a transforrna9iio das 

hierarquias entre regioes distintas. Refor9ando as intui96es de Aydalot e do Grupo estava o 

fato de que, naquele momento, tanto nos Estados Unidos quanto em paises europeus, novas 

cidades e novas regioes revelavam-se dinamicas, tirando proveito de transforma9oes das 

tecnicas e da exploras:ao de novas fronteiras tecnol6gicas, recolocando em xeque a 

preeminencia de certas regioes tradicionalmente importantes. 

Indo a! em da tradicional oposis:ao entre as teses da "convergencia" (que postula a 

iguala9iio, no espas:o, das taxas de remuneras:ao dos fatores de produ9iio) e da 

"divergencia" espacial (que mostra que as hierarquias espaciais tendem a se refors:ar, ja que 

o centro possui vantagens curnulativas e duniveis sobre a periferia), Aydalot acrescentou 

urna terceira categoria, por ele chamada de retournement spatial (transforrna9iio ), na qual 

12 Aydalot apresenta forte identificavao com a teoria regulacionista. 
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as regioes centrais, ou algumas delas, come9am a sofrer urn processo relativo de 

empobrecimento enquanto outras regioes, ditas perifericas, conhecem urn novo dinamismo. 

A hip6tese de Aydalot (1984) e que existe no interior de certas regioes urn motor, urna 

dinfunica autonoma que lhes permite - a partir de dentro - melhorar sua posi<;ao economica 

e social. 

A fim de testar essa hip6tese, a pesquisa do GREMI foi realizada em diferentes 

etapas
13

, envolvendo 12 regi5es: 3 regioes metropolitanas (Amsterda; Cidade Cientifica de 

fie de France Sud, Paris; Nordeste da area metropo1itana de Milao ), 4 regioes de antiga 

tradi91io industrial (Charleroi, New Castle, Saint-Etienne, Poznan), 2 regioes de tradi<;:ao 

industrial de industria !eve (Besan<;:on, Arc Jurassien sui<;o) e 3 regioes de industrializa<;ao 

fraca (Eixo-Marseille, Sophia Antipolis, Tessin). 0 que h:i de comurn entre essas regi5es e 

que cada urna delas passou por dificuldades econ6micas e sociais, que tomaram necessaria 

urna reorganizas:ao das atividades, por meio do recurso a novas tecnologias e da coloca<;:ao 

em pnitica de novos processos produtivos. 

1.3. Brian Arthur 

Brian Arthur, te6rico que se identifica com o enfoque evolucionista, interessou-se 

pela economia da tecnologia em 1980
14

, enquanto buscava exemplos para ilustrar seus 

estudos de retomos crescentes em economia. Seu interesse pelos retomos crescentes ja 

datava de 1979 e o processo de ado<;:ao de tecnologias pareceu-lhe urna ilustra<;:ao adequada 

dos problemas de retomos crescentes. Despertou-lhe o interesse entender as circunstancias 

economicas sob as quais urna tecnologia nova e superior poderia substituir urna antiga e 

inferior e quanto tempo esse processo levaria. 

A observa<;ao empirica !he permitiu identificar a repeti<;:ao, em diferentes casos - de 

algumas ocorrencias gerais15 que constituiram o embasamento para que o autor formulasse 

a decisao de ado<;ao de urna nova tecnologia, bern como outras decisoes de escolha 

13 Ate o anode 1995 ja haviam sido concluidas 4 etapas diferentes. 
14 (segundo suas palavras no prefacio a "Increasing Returns and Path Dependence in the Economy", 1994). 
15 Discutidas no capitulo 4 
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economica, em termos de urna "competic;:ao entre objetos" CUJO sucesso de mercado e 

curnulativo ou auto-reforc;:ado. Ao interessar-se pela localizac;:ao industrial, Arthur (1995) 

tambem formula o problema como urna competic;:ao entre "objetos". Neste caso, duas ou 

mais localizac;:oes concorrem para atrair urna determinada industria, sendo que a 

pressuposic;:ao de retomos crescentes de adoc;:ao faz parte do modelo de decisao locacional, 

tanto quanto o faz dos modelos de decisao de adoc;:ao tecnol6gica. 

1.4. Paul Krugman 

Bastante conhecido por sua atuac;:ao em econom1a intemacional, Paul Krugman 

(1991) afirma ter passado a se interessar pela "geografia economica" na decada de 90, ao 

perceber que havia passado a maior parte de sua trajet6ria academica pensando e 

escrevendo sobre geografia sem, no entanto, jamais se ter dado conta disso. Por geografia 

economica o autor entende a localizac;:ao da produc;:ao no espac;:o. 

Em "Geography and Trade", Krugman (1991) afirma que a teoria convencional do 

comercio intemacional, geralmente se faz considerando-se os paises como pontos 

adimensionais, entre os quais os fatores de produc;:ao podem ser deslocados, de urna 

atividade para a outra, instantaneamente e sem custos. Mesmo o comercio entre paises e 

representado de urna forma aespacial na qual os custos de transporte sao nulos e todos os 

bens podem ser comercializados. 

Refletindo a esse respeito, Krugman parte da economia intemacional, tentando 

incorporar a contribuic;:ao da geografia economica ou da teoria da localizac;:ao, admitindo o 

fato de que os paises existem e ocupam urn determinado Iugar no espac;:o. Segundo ele, urna 

das melhores formas de se saber como a economia intemacional funciona, seria observar o 

que acontece no interior das nac;:oes: para se entender a especializac;:ao intemacional, urn 

interessante comec;:o poderia ser observar a especializac;:ao local. 

Krugman (1995) argurnenta que a tradicional teoria da localizac;:ao, nao permite dar 

conta da complexidade dos processes concretes de concentrac;:ao das atividades economicas 

no espa((o, em razao de escolhas metodol6gicas fundadas sobre hip6teses de rendimentos 
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constantes e concorrencia perfeita. Desejando explicar porque e como a industria se 

concentra em algumas regioes enquanto outras permanecem relativamente 

subdesenvolvidas - mas sem desejar retomar a questao da localizayilo desde o ponto em 

que os especialistas em economia espacial a deixaram, Krugman (1995) faz uso de modelos 

e tecnicas da teoria da organizayilo industrial a fim de desenvolver uma concepyilo 

dinfu:nica do espayo, fundada sobre a hipotese de rendimentos crescentes. Com esse 

intuito, o autor constroi modelos simples que relacionam matematicamente custos de 

transporte, rendimentos crescentes a escala e intensidade da demanda local. 

A forma como Krugman (1991, 1992, 1995, 1997) elabora sua analise da 

localizayilo guarda semelhanyas com a abordagem presente em seus modelos de 

especializayilo produtiva e intercfu:nbio internacional, nos quais predomina uma forma de 

encarar o comercio internacional, segundo a qual o intercfu:nbio e ocasionado pelas 

economias de escala, ao inves de ser causado pelas diferen9as de dota9ao de fatores ou de 

tecnologia. Em "Rethinking International Trade" (Krugman, 1990)16
, os rendimentos 

crescentes 17 e a concorrencia monopolistica 
18 

- do is pressupostos teoricos presentes em 

qualquer de seus modelos de localiza9ilo - ja aparecem como aspectos fundamentais. 

1.5. Allen J. Scott e Michael Storper 

Os estudiosos que se auto-intitularam "Escola Californiana" de Geografia 

Economica (Allen J.Scott, Michael! Storper e Richard Walker) passaram a estudar as 

metropoles ou megalopoles, tendo como estimulo para suas investiga9oes o vertiginoso 

crescimento do estado da California durante os anos que se sucederam a segunda Guerra 

Mundial. Na California desenvolveram-se aglomera9oes industriais de alta tecnologia, 

16 Em Rethinking International Trade, Krugman ( 1990) defende urn enfoque para o comercio intemacional 

que enfatiza precisamente os retornos crescentes e a concorrencia imperfeita, caracteristicas freqllentemente 

deixadas a margem da teoria tradicional do comercio intemacional. Salienta tambem as vantagens de 

especialiZ1JI'ii.O, mais do que as vantagens comparativas estaticas. 
17 

Seu enfoque difere daquele dos tratarnentos mais tradicionais ao comercio sob retomos crescentes, os quais 

assumem que os retomos a escala sao extemos a firma, de forma que os mercados permanecem perfeitamente 

competitivos. Ao inves disso, as economias de escala sao assumidas como internas as firmas individuais, 
permitindo a existencia de monop6lios. 
18 Concorrencia Monopolistica de Chamberlin, com o tratamento formal de Dixit e Stiglitz. 
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tendo sido o embriao de algumas delas a industria aeroespacial, CUJO crescimento 

continuado tornou-se possivel principalmente devido ao persistente fomento por parte do 

governo federal dos Estados Unidos. Nos anos recentes, essas metr6poles foram se 

rnostrando cada vez mais complexas, abrigando desde atividades industriais tradicionais (de 

tecnologias maduras) ate atividades de alta tecnologia e servis:os extremamente sofisticados 

a elas relacionados. 

Entre essas aglomeras:oes despertou especial atens:ao dos referidos pesquisadores a 

regiao metropolitana de Los Angeles, urn vigoroso complexo de atividades industriais e 

economicas, sede de intensos movimentos migrat6rios e cujo desenvolvimento deu-se 

diferentemente do que ocorreu com Chicago, Detroit e Pittsburgh, cidades cujas economias 

se desenvolveram na forma de p6los de crescimento industrial de produs:ao em grande 

escala: autom6veis, as:o, maquimirio e utilidades domesticas. Em 1990, Los Angeles ja 

formava uma composi9ao de setores de produs:ao flexivel muito diversos, incluindo 

neg6cios e servis:os financeiros, industria de alta tecnologia ( e de baixa tecnologia) e 

distintos produtos da industria cultural, artesanal e da moda - os quais vao desde a 

prodw;:ao de vestuario ou de j6ias ate a produs:ao cinematografica e a industria da musica 

(Scott & Soja, 1996). 

Tendo como referencia o complexo economico da regiao metropolitana de Los 

Angeles, o modelo explicativo da "Escola Californiana" de Geografia (para a localizas:ao 

das atividades prod uti vas no espayo) foi definido em torno a tres grupos de setores que, it 

epoca, estavam sendo responsaveis por urn aumento da produs:ao e da propors:ao de mao de 

obra empregada nos Estados Unidos e na Europa. Sao eles: setores de alta tecnologia, 

setores de produ9ao "artesanal"
19 

revitalizada, servis:os financeiros e produtivos. A 

observayao empirica das metr6poles e a percep9ao de sua heterogeneidade e sua 

complexidade - seja em termos da diversidade social que nelas se mostra, seja em termos 

das especificidades da mao de obra existente, seja em termos da pluralidade de atividades 

presentes nas diferentes zonas do perimetro urbano - levaram os autores a reconhecerem 

nelas "cole has de retalhos" de distritos20
. 

19 Tipo de produ9i!o em pequena escala, cuja execu9i!o requer alto grau de habilidade e precisao. 
20 Veja-se Benko (!996). 
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Scott, Storper e Walker, em seus inlli:neros estudos, procuram exammar as 

condi<;oes sob as quais ocorre a aglomera<;iio territorial da produ<;iio economica, niio 

perdendo de vista em suas analises que a paisagem do capitalismo e caracterizada por uma 

acentuada heterogeneidade, com distribui<;iio irregular da atividade economica e marcadas 

disparidades de renda e de bem-estar social. 

Os cinco grupos de autores aqui apresentados, ainda que partam de uma s6lida base 

de economia regional e a ela se reportem freqiientemente, diferem sensivelmente das 

escolas "tradicionais" da economia regional em termos dos elementos percebidos como 

determinantes para a decisiio locacional. Apesar de lidarem com casos de estudo diferentes, 

que viio desde os arranjos de pequenas empresas ate as grandes metr6poles ou as 

tecn6poles, todos os autores selecionados estiio interessados em questoes afins no que tange 

ao entendimento da localiza<;iio industrial, da aglomera<;iio e das caracteristicas desses 

espa<yos economico-sociais. 

A fim de possibilitar urn melhor entendimento das correntes interpretativas 

selecionadas, apresenta-se no proximo capitulo uma recupera<;iio de algumas teorias da 

economia regional tradicional, discute-se a concep<;iio neochissica de inova<yao (mudan<;a 

tecnol6gica) e indica-se a concep<yiio evolucionista sobre o mesmo tema, confrontando-as e 

discutindo as suas principais diferen<;as. 
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2. Escolas "tradicionais" da economia regional, Concep\!liO neocbissica sobre a 

inova\!liO e o Enfoque evolucionista da mudan\!a tecnologica 

No presente estudo argumenta-se que os cinco grupos de autores escolhidos
21 

apresentarn referenciais analiticos sobre a localizayao das atividades econ6micas que 

transcendem as analises baseadas principalmente nos custos de transporte e nos fluxos 

fisicos dos hens finais e intermediarios. Argumenta-se tarnbem que a maioria deles vern 

incorporando, progressivarnente, categorias analiticas do paradigma evolucionista entre os 

elementos determinantes da localizas:ao. Como ja se mencionou anteriormente, essa 

afirmas:ao suscita algumas questoes que parecem emergir de uma evolus:ao, ao Iongo do 

tempo, do pensarnento econ6mico, seja na economia regional e na geografia econ6mica, 

seja na economia industrial. Uma tal evo!uyao parece derivar do contato e da confrontas:ao 

de umas teorias com as outras, conforme novos desenvolvimentos se deem. 

A fim de que se entenda melhor o percurso dessas ideias, e interessante fazer urn 

resgate de algumas escolas "tradicionais" da economia regional e de alguns aspectos da 

microeconomia convencional, sobretudo no que conceme ao tratarnento da inova<;:ao e da 

mudan<;:a tecnol6gica. Por isso, optou-se neste capitulo por realizar (I) uma apresentas:ao de 

alguns aspectos fundarnentais de teorias da localizas:ao conhecidas como "tradicionais", (2) 

uma breve discussao sobre a conceps:ao main-stream de inovas:ao e mudans:a tecnol6gica e 

(3) uma apresenta9iio da conceps:ao evolucionista da mudan<;:a tecnol6gica, com o objetivo 

de que se compreenda em que este pensarnento avans:a com relas:ao a microeconomia 

convencional e que aspectos do paradigma evolucionista tendem a ser absorvidos e 

incorporados pelos estudiosos contemporitneos interessados pelo espa<;:o. 

Trata-se, portanto, de urn capitulo que situa os autores escolhidos com relas:ao a 

seus antecedentes e com rela<;:iio ao paradigma evolucionista, o qual tern conquistado uma 

influencia crescente na maior parte das teorias atuais que se interessarn pela localizas:ao das 

atividades econ6micas no espas;o e por temas como aglomeras:oes de empresas (em setores 

de tecnologias maduras ou em setores de alta tecnologia), inovas:ao localizada, 

desenvolvimento econ6mico end6geno, etc. 
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2.1 Alguns aspectos relevantes das abordagens tradicionais em economia regional 

V arios auto res aportaram contribui9ao decisiva para a constitui9ao de urn corpo de 

conhecimento em economia regional. Entre aqueles geralmente referidos como autores 

"tradicionais" podem-se destacar Johan Heinrich von Thiinen (1826i
2

, Alfred Weber 

(1909), Walter Christaller (1933), August Losch (1944), Harold Hotelling, Tord Palander, 

Edgar M. Hoover, entre outros. Contribui96es posteriores como as de Walter Isard, Leon N. 

Moses e David H. Smith tambem foram fundamentais (Ferreira, 1989). 

Tomando-se Von Thiinen, Weber, Hotelling, Losch e Christaller como 

representantes de urn pensamento "tradicional" em economia regional, embora haja 

diferen9as significativas quanto aos pressupostos e metodos por eles adotados, parece 

legitimo afirmar que a preocupas;ao com os fluxos materials e comurn a todos, o que os leva 

a atribuir papel central aos custos de transporte na determina9ao da escolha locacional. E 

justamente a enfase nos fluxos fisicos como fatores determinantes da decisao locacional o 

que diferencia tais abordagens "tradicionais" dos enfoques contemporiineos discutidos 

adiante. Isso porque embora estes ultimos nao ignorem a existencia dos fluxos materials e 

dos custos de transporte, eles dedicam especial aten9ao a aspectos intangiveis relacionados 

it gera9ao e circula9ao do conhecimento, ao aprendizado e its interdependencias nao 

mercantilizaveis, enquanto determinantes da localiza9ao das atividades economicas
23

. 

Entretanto, nao se pode deixar de lembrar que os autores aqui considerados 

"tradicionais" trabalhavam sob supostos de equilibrio em urn contexto de abundiincia e 

estabilidade, nao estando preocupados com crise e desequilibrio - importantes motiva96es 

para os autores contemporiineos escolhidos para a analise. E isso se deve, sobretudo, ao fato 

de ser intrinseco ao paradigma neoclassico, o interesse pelas analises de equilibrio. 

Encontra-se a seguir urna apresenta9ao de alguns dos aspectos relevantes das teorias 

locacionais de Johan Heinrich von Thiinen, Alfred Weber, Harold Hotelling, Walter 

Christaller e August Losch. 

21 
Sao eles: (I) estudiosos dos "Distritos Industriais"; (2) pesquisadores dos "Milieux Jnnovateurs"; (3) 

Michael Storper, Allen J. Scott; (4) Brian Arthur, (5) Paul Krugman. 
22 As datas de suas obras estilo referidas em "The Dictionary of Human Geography" (1994). 
23 Por razOes discutidas oportunamente adiante, este raciocinio nao se aplica a Paul Krugman. 
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2.1.1 Johan Heinrich von Thiinen 

A analise locacional empreendida por von Thiinen trata da localizavao das 

atividades agricolas, embora seja possivel encontrar extens6es de seu modelo ao uso do 

solo urbano
24

. De acordo com Ferreira (1989) a analise de von Thiinen pode ser classificada 

como uma analise de areas de abastecimento, em que se estuda urn conjunto de atividades 

produtivas disseminadas em tomo de urn mercado central, o qual abastecem. Segundo esta 

perspectiva, a caracteristica principal das atividades estudadas e o uso do fator terra de 

forma predominante. "A utilizayao desse fator obriga as atividades a se dispersarem no 

espayo geografico, devido tanto a elementos tecnol6gicos quanto economicos. 0 elemento 

tecnol6gico e o proprio uso do fator terra no processo de produvao em que estao envolvidas 

essas atividades. 0 elemento economico fundamental e o preyo da terra (no qual tambem se 

inclui o custo de transporte ), cujo valor relativo afeta significativamente sua utilizayao" 

(Ferreira, 1989: ll9). 

Como a disponibilidade relativa de terra ao redor do centro de determinada area de 

abastecimento e, proximamente a ele, e relativamente pequena, o preyo pago pelo fator 

terra assume caracteristicas de uma "renda economica"25
• Essa renda e conseqiiencia da 

escassez relativa do fator terra e depende tambem de seu produto marginal, sendo portanto 

urn pagamento ao valor do produto marginal da terra. A renda economica, portanto, 

dependera da fertilidade da terrae de sua distancia com relavao ao mercado26
• 

Assim, a analise das areas de abastecimento se pauta por urn jogo de oposiyao de 

contraries: enquanto a renda da terra impulsiona a dispersao geografica das atividades 

economicas (como uma forya desaglomerativa), o custo do transporte pressiona no senti do 

da concentra9ao das atividades junto ao mercado. 0 resultado de equilibrio desse embate 

resulta em urn padrao de uso da terra que esta no ceme da analise da localiza9ao agricola de 

24 Para tanto, leia-se Ferreira (1989; pp 142-149). 
25 E todo excedente que se adiciona a qualquer unidade de urn fator de produ9ao, alem e acima da renda 

justamente necessaria para manter essa atividade na sua ocupa9ao. Tal excedente e sempre conseqliencia da 

oferta limitada do fator (Ferreira, 1989). 
26 Ferreira (1989) ressalta que, nos casos em que a distancia com rela9ao ao mercado exerce papel 

fundamental na determina9ao da renda, ela se denomina renda de situa9ao ou renda de "localizal'ilo". 
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von Thiinen. Perceber-se-:i, ao Iongo do presente trabalho, que alguns dos autores 

contemporaneos resgatam esta oposi9ao, dialogando com von Thiinen27
• 

Sao pressupostos de sua analise: condi96es de concorrencia perfeita, inexistencia de 

interdependencia locacional, inexistencia de interdependencias tecnicas e ausencia de 

economias de aglomerayao. T rata-se de urn modelo estatico de equilibria parcial. 

Provavelmente para efeito de simplificayao, von Thiinen considera uniforme a 

fertilidade da terra na area em questao (isso leva a crer que os recursos sao homogeneos ), 

considera tambem uniforme a disponibilidade de transporte em todas as dire96es. Assim, as 

unicas caracteristicas que diferenciam as glebas entre si sao: sua localiza\!ao com rela9ao 

aos centros de consumo; a "renda de localizayao" que as unidades econ6micas estao 

dispostas a pagar por elas a fim de manter afastados outros pretendentes. "A renda de 

localizayao varia com a distancia do mercado, diminuindo a medida que dele se afasta, ate 

finalmente se anular. Esta fun9ao da renda com rela9ao a distancia se denomina gradiente 

de renda" (Ferreira, 1989: 120). 

Pode-se representar o gradiente de renda por meio de urna fun9ao que explicita os 

tetos maximos de renda que urna unidade de produ9ao esta disposta a pagar em diferentes 

distancias com rela9ao ao mercado. 0 gradiente de renda seria, portanto, o lance maximo 

que urn produtor poderia oferecer pelo arrendamento da terra em diferentes locais, em urna 

extensao linear a partir do mercado. 

0 proprietario da terra procura obter a maxima renda econ6mica dos usuitrios que 

competem pela utiliza9ao de sua terra, ou entao opta por explorar o cultivo que !he ofere9a 

o maximo rendimento. Portanto, dados os diversos pre9os de equilibria das atividades 

agricolas, o elemento central na distribui9ao dessas atividades segundo a teoria de Von 

Thiinen e a "concorrencia" pelo uso da terra, que se materializa nos lances oferecidos como 

pagamento pela sua utiliza9ao em urna especie de leilao walrasiano. Urn lance maior por 

parte de urn dado produtor inviabiliza as pretensoes do concorrente que deseje se localizar 

no sitio em questao. 

27 E o caso de Paul Krugman em seus modelos centro-periferia. 
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Para a formalizayiio do modelo de uso da terra agricola admitem-se como dados os 

diversos pre9os de equilibria das atividades agricolas e analisa-se sua distribui9iio segundo 

as hip6teses de von Thiinen. 

Ferreira (1989) apresenta a fun9iio de renda de Thiinen para urn dado produto: 

R=E(p-a)-Efk; sendo R = f (k)' 

Nesta fun9ii0, R (renda por unidade de terra) e variavel dependente; k ( distilncia 

com rela9iio ao mercado) e varia vel independente. Sao constantes ou parfu:netros: E 

(rendimento por unidade de terra); p (pre90 de mercado por unidade de mercadoria); a 

(custo de produ9iio por unidade de mercadoria); f (tarifa de transporte, por unidade de 

distilncia, para cada mercadoriai8
. 

Renda (R) 
..,____ R=E{p -a) 

tang 9=-Ef 

k, distiincia (k) 

Figura 2.1- Gradiente de Renda da Terra 

Fonte: Ferreira (1989) in Haddad (1989) 

• A rela,ao entre a renda e a localizal'ilo pode ser expressa em urn eixo de ordenadas e abscissas, onde estao 

representadas a renda e a distancia, a partir do mercado, da unidade de produl'ilO agricola. 0 intercepto da 

curva de gradiente de renda com o eixo das ordenadas mostra que uma unidade de terra, junto ao mercado, 

produz uma renda que e igual a E (p - a), ou seja, o pre90 liquido par unidade de mercadoria (pre90 de 

mercado menos custos de produ9ilo) vezes o rendimento par unidade de terra. A inclinal'ilo do gradiente de 

renda (dRJdk =- Ef) revela que, quando o produtor se afasta do mercado central, a renda maxima E (p- a) 

dirninui, por unidade de distancia percorrida, a uma taxa igual a Ef. A renda se anula no ponte em que 

k = [(p- a)/f). Entilo, a renda total maxima coincide com a area de urn triangulo delirnitado pelo eixo das 

ordenadas, o eixo das abscissas e pela fun9ilO de renda. 
28 0 desenvolvimento dos modelos aqui mencionados encontra-se em Ferreira (1989). 
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Admite-se que os proprietirrios de terra desejam maximizar suas receitas, 

provenientes de recebimentos de renda. Admite-se que vigoram as seguintes condis:oes: 

Sao produzidos somente bens agricolas; 

Os fatores de produs:ao, excetuando-se a terra, sao totalmente m6veis e 

divisiveis (rendimentos a escala constantes); 

Os rendimentos da terra nao variam sobre o espas:o geografico; 

A oferta de fatores e adequada, qualquer que seja o nivel de produs:ao. Os 

fatores sao disponiveis em qualquer quantidade, a pres:os constantes; 

A tarifa de transportes e constante no tempo e no espas:o; 

A industria agricola abastece urn ilnico mercado; 

A rede de transporte e uniforme por todo o espas:o geografico; 

Os custos de transporte sao assurnidos pelo produtor rural. 

Para urn dado valor de k, o gradiente permite saber a renda, ou valor locativo de 

urna unidade infinitesimal de terra sobre a extensao linear dos possiveis locais de produs:ao, 

partindo-se do centro do eixo das distancias ate k. Cada deslocamento no eixo das 

distancias significa a incorporas:ao de urna nova unidade do fator terra na produs:ao do bern 

agricola considerado. Portanto, cada varias:ao infinitesimal de k, resultante de urn aurnento 

gradativo da distancia com relas:ao ao mercado, significa que urna unidade infinitesimal de 

terra e adicionada ao processo de produs:ao, ao Iongo da extensao linear da area de 

abastecimento. Ao mesmo tempo, o eixo das ordenadas mostra a renda correspondente a 

cada unidade adicional de terra. 

As variaveis relevantes entao, sao tomadas em funs:ao da distancia k, em funs:ao da 

quantidade de terra utilizada no processo de produyao, partindo-se do mercado, sobre a 

extensao linear considerada. A solus:ao que maximiza o ganho economico se encontra no 

ponto em que a renda marginal se iguala ao custo marginal (Ferreira, 1989: 128-133). 
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Caso toda a terra disponivel seJa de qualidade uniforme surgirao padroes de 

vantagens locacionais no uso da terra agricola. Para que se formem os chamados "aneis de 

von Thiinen", que estabelecem cinturoes de diversas cuJturas em tomo do mercado, os 

gradientes de renda deverao se interceptar em uma certa ordem e a renda totaJ devera ser 

maximizada. 

0 que interessa destacar aqui, e que no modelo de von Thiinen, a distilncia com 

relavao ao centro de abastecimento e urn aspecto central porque ela influi na determinavao 

dos custos de transporte. Embora as tarifas de transporte sejam constantes, os custos de 

transporte variam diretamente com a distilncia percorrida, ja que a disti!ncia linear e 

multiplicada pela tarifa de transporte. Como os produtores rurais arcam com os custos de 

transporte, havera uma disputa acirrada pela localizayiio da produyao nos lotes de terra mais 

pr6ximos a area de abastecimento. 

(R) 

Renda 

a 

C!DADE 

' 
' 

B' 

c 

; (k) Dlstincia do mcrcado· 

c 

(k) DJS•ancia do mcrcado 

Figura 2.2- Aneis de Von Thiinen com N Produtos 

Fonte: Ferreira (1989) in Haddad (1989) 
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21,2 Alfred Weber 

Weber (1909) constitui referencia fundamental para a analise da localizayao das 

atividades economicas, tendo deixado rica contribui9ao para a iirea. As interpreta96es mais 

freqiientemente encontradas sobre sua obra ressaltam que sua aniilise se faz a partir da 

considera9ao de mercados puntiformes (spot markets) e nao apresenta preocupa9ao a 

respeito da interdependencia locaciona1
29 

No modelo weberiano de loca1iza<;ao industrial ha tres fatores essenclaJS que 

influem na decisao locacional: o custo de transporte, o custo da mao de obra e for<yas de 

aglomera<yao ou de desaglomerayao
30

. Para efeito de simplifica<yao os custos de energia e de 

materia-prima sao incluidos nos custos de transporte. 

Sao pressupostos deste modelo: 

As localizas:oes dos pontos de consumo e a intensidade da demanda sao dados e 

constantes ( demanda e perfeitamente ehistica); 

As localizas:oes dos depositos de materias-primas sao dadas e sua oferta e 

infinitamente elastica a urn dado pre<yo; 

Sao dados os locais onde a mao-de-obra e disponivel e; 

Nesses locais a oferta de mao-de-obra e infinitamente elastica a uma dada taxa 

de salarios reais (Ferreira, 1989: 94). 

29 Contudo, L'Hannet (1998) atribui essa interpretayao a uma leitura demasiado simplista de sua contribuivllo. 

Segundo a autora, Weber, nos cinco primeiro capitulos de sua obra principal, toma o processo produtivo como 

indivisivel sen do necessariamente realizado no interior de uma (mica planta produtiva, porem, ja no capitulo 

sexto deste mesmo livro, Weber (1909; citado por L'Harmet, 1998) admite que nilo ha indivisibilidade dos 

processos produtivos e que ha interdependencia locacional. A maior parte das referencias feitas a Weber 

concentra~se, de acordo com L'Harmet, na leitura e interpretayao desses cinco primeiros capitulos, motivo 

pelo qual a autora registra sua advertencia. A partir do capitulo sexto Weber trabalha com a hip6tese de 

divisibilidade dos proceSSOS produtiVOS, tratando inclusive dos fatores que levam a aglomerayaO social, OU 

seja a aglomerayllo local de varias plantas produtivas. 
30 Segundo Ferreira (1 989), como se admite que a localizayao ocorre em urn ponto especifico do espayo 

geogr8.fico, a "renda econOmica" nao representa urn fator relevante na amllise da localizac;ao industrial por 

representar urn custo relativamente pequeno se comparado ao custo totaL 
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No modelo weberiano, o procedimento de escolha da localizayao ideal parte 

primeiramente da determinayao do ponto de custo de transporte minimo. Uma vez 

determinado este ponto, sao consideradas as circunstancias em que podem ocorrer 

vantagens oferecidas por baixos custos de mao de obra ou vantagens advindas da 

aglomerayao que possam eventualmente deslocar a produ9ao dos pontos minimos de custo 

de transporte para outros pontos mais vantajosos. 

Os custos de transporte totais sao funyao do peso fisico das mercadorias a serem 

transportadas e da distancia a ser percorrida. 0 modelo considera coeficientes tecnicos de 

produyao fixos, qualquer que seja a localizayao. Trata-se, pois de urn modelo estatico e de 

equilibria parcial, o qual pressupoe urn regime de mercado de concorrencia perfeita. 

Supoe-se, alem disso, que sao nulos os custos de informa96es e que os agentes que atuam 

na decisao de localizayao industrial possuem perfeito conhecimento do mercado. Isso 

implica: disponibilidade total de informay5es e decisoes tomadas na ausencia de riscos ou 

incertezas. 

Se os custos totais de produyao ( excluidos os custos de transporte) sao iguais em 

todas as partes, a localizayao que permitira a maximiza9ao do lucro sera aquela em que os 

custos de transporte forem os menores. Isso implica admitir que a demanda para a firma 

individual e elastica, qualquer que seja a localizayao, sendo fixo o preyo do produto. 

Para determinar o ponto de custo minimo de transporte, Weber (segundo Ferreira, 

1989) utiliza urna formulayao simplificada, construindo triangulos locacionais formados 

por urn ponto de consurno e dois pontos onde se encontram depositos vantajosos de 

materias-primas. Cada ponto cria urna for9a de atra9ao em sua direyao, proporcional ao 

peso a ser transportado, por unidade do produto final, ate o local de produ9ao e do local de 

produyao ate o mercado. A solu9ao e dada por meio da interayao dessas foryas da mesma 

forma que ocorre em fisica 
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Figura 23 Triangulo Locacional e Triangulo dos Pesos 

Fonte: Ferreira (1989) in Haddad (I 989) 

0 sitio de custo de transporte minimo e 0 ponto em que e minimo 0 total de 

toneladas/quilometro, referentes ao transporte da materia-prima ate o local de produviio e 

do bern final ate o mercado. A determinaviio do ponto 6timo de localizac;iio envolve 

diversas passagens, mais ou menos complexas, cuja descric;iio niio cabe aqui reportar. Vale, 

contudo salientar que esses procedimentos permitem perceber se, uma vez determinado o 

ponto 6timo de custos de transporte, pode haver distorc;iies causadas por custos de miio-de

obra mais favoraveis e por desvios aglomerativos ou desaglomerativos31
, de forma a 

deslocar a !ocalizaviio da unidade produtiva para urn sitio fora do ponto minimo de custos 

de transporte. 

Primeiramente Weber assume que as unidades produtivas que desejam decidir sua 

localizaviio procuram somente minimizar os custos de transporte dos bens intermediaries 

(materias-primas, materiais auxiliares e produtos semi-acabados) e os custos de se 

transportar o produto final ate o mercado consumidor. Conforme ja mencionado, os custos 

de transporte dependem, de urn !ado, do peso dos bens intermediaries e produtos 

manufaturados transportados e, de outro !ado, da distancia em quilometros percorridos. 

31 L 'Harmel, (1998). 
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Essas duas componentes determinam os pesos locacionais, estimados pelos coeficientes 

materiais, que sao a propon;ao entre o peso dos bens intermediarios e o peso do produto 

acabado. Enti'io, dependendo se o indice de coeficientes materiais e superior ou inferior a 

unidade, a for9a mais atrativa sera aquela exercida pelos bens intermediarios ou aquela 

exercida pelo mercado de produtos acabados32
• 

Isto feito, Weber considera o possivel efeito exercido por urna localizayao mais 

favoriivel, em termos de custo da mao-de-obra, situada fora do ponto minimo de custos de 

transporte previamente definido. Conclui o autor que, urna localizayao 6tima poderii ser 

deslocada do ponto de custo minimo de transporte, em dire9ao a urna localizayao de mao de 

obra mais favoriivel se, e somente se, a localizayao de mao de obra estiver situada dentro da 

area delimitada pela isodcipana33 critica, que liga urn conjunto de localiza96es para as quais 

o montante economizado em custos de mao de obra se iguala as perdas incorridas nos 

custos de transporte adicionais ( acima do custo minimo) por tonelada de produto, quando se 

sai do ponto 6timo de custos de transporte. 0 desvio e medido pelo coeficiente de mao-de

obra, o qual e determinado pelo custo total deste fator incorrido para produzir urna unidade 

de peso do produto (L'Harmet, 1998). Evidentemente assurne-se que a mao de obra nao 

possui mobilidade espacial, caso contrario os salarios se igualariam em todas as 

localizay6es, jii que se trata de urn modelo calcado na concorrencia perfeita. 

32 Weber ainda distingue entre o ponto 6timo de custos de transporte com tarifas proporcionais e com tarifas 

nao proporcionais. Na presen9a de desperdicio, a localiza91io 6tima de custos de transporte e o ponto de 

transbordo. 
33 Linha que une pontos de custos de transporte iguais. Conceito originado do trabalho de Alfred Weber. 
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Isodapana Critica 

Figura 2.4- Isodiipana Critica 

Fonte: The Dictionary of Human Geography (1994: 58). 

Lanvando mao de "indices de peso locacional" e "coeficientes de materia-prima", 

Weber consegue determinar em quais condivoes uma determinada industria sera orientada 

para o mercado ou para a materia-prima. A importancia dos custos de transporte para a 

decisiio de localizaviio sera malor conforme aumente sua participayiio relativa nos custos 

totais de produviio. Assim, quanto maiores os custos de transporte, maior sera a dispersiio 

das localizao;:oes das unidades consideradas. E particularmente para empresas que produzam 

bens homogeneos, em condio;:oes de concorrencia perfeita, sera alnda maior a dispersiio. 

Segundo Ferreira ( 1989) a demanda pelo produto tam bern exerce influencia na dispersiio 

das atividades industriais ja que os custos de transporte atuam como uma "tarifa protetora" 

das empresas locals. 

Admite-se que algumas industrias localizam-se voltadas para as materias primas 

enquanto outras se localizam voltadas para o mercado consumidor. As primeiras tern as 

seguintes caracteristicas: custos totals de transporte entre diferentes locals variam com 

maior intensidade do que os outros custos; as materias-primas perdem peso fisico durante o 

processo de produviio, ou as tarifas de transporte das materias-primas brutas excedem as 

tarifas de transporte do produto final (a menos que o diferencial de tarifas seja compensado 
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pelo fator peso). Admite-se que as industrias serao orientadas para o mercado quando o 

custo de se transportar o produto final for maior do que o de se transportar as materias

primas; quando o produto for perecivel, ou quando a demanda flutuar intensamente. 

Somente ap6s analisar o embate entre custos de transporte e custos de mao de obra 

na determinac;ao do ponto 6timo de localizac;ao, Weber se concentra na possibilidade de 

deslocamento da unidade produtiva para fora do ponto minimo de custos de transporte e 

para fora do ponto minimo de custo da mao-de-obra, considerando possiveis vantagens que 

resultam da diminuic;ao da distancia com relac;ao as unidades complementares de produc;ao. 

A essas, Weber denomina vantagens de aglomerac;ao
34

, ou seja, a situac;iio em que a 

localizac;ao possibilita certas economias de custos basicos devidas a proximidade com 

outras industrias auxiliares e a melhores comunicac;oes com o mercado, entre outras 

vantagens de mercado. 

Embora L'Harmet argumente que nos capitulos menos conhecidos da obra de 

Weber o autor ja discute razoes para a aglomerac;ao como: o desenvolvimento de 

equipamento tecnico; o desenvolvimento da organizac;ao do trabalho; os fatores de 

comercializac;ao e os custos de overhead; o que sobressai nas leituras mais difundidas de 

sua obra, e a decisao locacional determinada pelos custos de transporte - em func;ao do 

peso dos hens a serem transportados e da distancia a ser percorrida. 

2.1.3 Hotelling 

A contribuic;ao de Hotelling e considerada pioneira na discussao da 

interdependencia locacional. Alem de incluir em sua analise a interdependencia das 

decisoes de localizac;ao de diferentes empresas, sua teoria da localizac;ao, ao inves de 

considerar os mercados como pontos discretos do espac;o, admite a existencia de varios 

consumidores dispersos em uma area. 

Ferreira (1989), faz menc;ao a urn artigo de 1929 em que Hotelling se dedica ao 

entendimento da pratica de determinac;ao de pre9os de dois vendedores ao Iongo de uma 

34 L'Harmet, 1998. 
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praia, em urna estrutura de mercado duop6lica35
, na qual a decisiio locacional e influenciada 

por urn concorrente. Neste aspecto, a analise de Hotelling difere dade Webef6 e dade Von 

Thiinen, nas quais a decisiio locacional e urna decisiio individual maximizadora em que niio 

se considera interdependencia locacional. 

No artigo de Hotelling mencionado por Ferreira (1989) e possivel encontrar urn 

experimento conceitual que consiste em identificar a localizayiio 6tima ou, em outras 

palavras, a decisiio locacional que maximiza os lucros de dois vendedores de urn produto 

perfeitamente homogeneo (por exemplo, urn tipo de sorvete) ao Iongo de urn mercado 

linear. 

Postula-se que ha varios consurnidores distribuidos uniformemente ao Iongo de urna 

reta (urna praia, por exemplo). Supondo-se que a demanda e perfeitamente inelastica ao 

pre9o ( curva de demanda vertical) e que o custo de produ<;:iio e constante, ou igual a zero, o 

tinico custo incorrido pelo empresario sera o custo de transportar o bern final ate o 

consurnidor. Considera-se que a relocalizayiio do empreendimento e imediata e sem custos 

(total mobilidade do capital) e que cada produtor reconhece a existencia de seu concorrente, 

mas inicialmente toma sua decisiio locacional desconhecendo a rea9iio dos demais. 

Considera-se ainda, que todos os consurnidores pagam o pre9o FOB acrescido dos custos 

de transporte, ou seja, o vendedor repassa aos consurnidores o custo que tern ao transportar 

os produtos. 

0 experimento realizado por Hotelling e feito em cinco etapas. N a quatro primeiras, 

prevalece a concorrencia entre os vendedores. Na quinta etapa, a localizayiio dos 

vendedores e determinada por urna agencia central de planejamento. 

Fazendo o experimento, Hotelling conclui que, localizando-se urn dos vendedores 

no primeiro quartil e o outro no terceiro quartil da extensiio linear da praia, cada vendedor 

35 
Nesse mesmo artigo o autor trata dos seguintes temas: - discriminayilo do mercado por meio de urna tarifa 

protetora; - decisilo locacional influenciada por urn concorrente; - discriminayilo de preyos entre os 

consurnidores, praticando-se urna politica de pre9os conforrne o mercado e nilo apenas urn prevo fixo de 

fabrica acrescido de custos de transporte. 0 tratamento desses temas sinaliza que Hotelling nilo realiza sua 

analise sob suposiv5es de concorrencia perfeita, perrnitindo entilo que os ofertantes tenbam algum poder de 

deterrninayilo de pre9os. 
36 Ao menos nos cinco primeiros capitulos da obra principal de Weber, conforrne discutido por L'Harrnet, 

1998. 
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serviria dois quartos do mercado e a soluvao seria socialmente 6tima. Ocorre que, esta nao 

seria urna posivao de equilibrio, ja que urn dos vendedores sempre poderia se aproximar 

mais do outro, a fim de "abocanhar" urna parcela de mercado de seu concorrente, no intuito 

de aumentar seu proprio lucro. 

a X y b 

A B 

Figura 2.5 - Limite dos Mercados de Dois Vendedores em Uma Extensao Linear 

(Situa~ao no primeiro Estagio) 

Fonte: Ferreira (1989) in Haddad (1989) 

Tendo em conta que cada urn dos dois vendedores possui urn mercado "cativo", 

correspondente as quartas partes extremas diarnetralmente opostas da extensao linear da 

praia e supondo-se dois vendedores "A" (situado a esquerda da praia) e "B" (situado do 

!ado direito ), pode-se conjeturar que, quando o vendedor A aproxima-se mais de B, ha urna 

extensao do mercado para a qual o prevo de A e mais baixo do que o prevo de B, mesmo 

para os ate entao compradores de B. 

b 

Figura 2.6- Posi~iio dos Vended ores no Segundo Estagio da Competi~iio Locacional 

Fonte: Ferreira (1989) in Haddad (1989) 
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Isso devera fazer com que parte dos consumidores do vendedor B passe a preferir 

comprar de A. 0 mercado cativo de B (na extremidade direita da praia) niio se aiterara, ja 

que o componente mais relevante do prec;o e o custo de transporte e, para esses 

consumidores, continuara sendo mais viavel comprar do vendedor B. Porem, o vendedor 

"B" niio se conformara em perder para "A" uma parcela de seu mercado. Entiio B devera 

deslocar-se para mais perto de A. Por isso, a suposic;iio de total mobilidade do capital e 

imprescindivel. Ap6s diversas etapas de relocalizac;iio dos empreendimentos, o resultado 

final sera a locaiizac;iio de ambos na porc;iio central da praia em questiio, deixando 

prejudicados os consumidores das duas quartas partes extremas. 

a b 

AB 

Figura 2. 7 - Posi~ao final dos vendedores em Equilibrio Estavel, no meio do Mercado, 

urn ao Lado do Outro 

Fonte: Ferreira (1989) in Haddad (1989) 

Desse exercicio, Hotelling conclui haver uma tendencia a aglomerac;iio das 

atividades econ6micas como soluc;iio da competi<;iio e da busca pelo maior lucro possivel. 

0 autor conclui tambem que a solu<;iio locacional 6tima resultante da livre concorrencia 

pode estar em desacordo com o interesse publico ja que, a distfmcia media a ser percorrida 

pelos consumidores sera maior do que seria se os vendedores se localizassem no primeiro 

quartil e no terceiro quartil da extensiio linear da praia. 

Ferreira (1989) adverte que, uma situa<;iio de perfeita elasticidade da demanda 

reverteria a conclusiio de Hotelling de que os vendedores se concentram no centro do 

mercado. Se a demanda fosse sensivel its varia<;:5es em pre<;:os, o aumento do custo de 

transporte com a distfmcia eliminaria o mercado, ja que com pre<;:os mais elevados, os 

compradores estariam dispostos a consumir uma quantidade cada vez menor do bern em 
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questao. Se a demanda fosse tomada como infinitamente elastica, a produ9ao ocorreria em 

cada mercado local de consumo, ao Iongo de toda a extensao do mercado linear. 

Como regra geral, quanto mais elastica ao pre9o a demanda de urn produto, tanto 

mats dispersa sera a produ9ao. E por esta razao que a analise do mercado linear de 

Hotelling nao pode prescindir do suposto de inelasticidade-pre'(o da demanda, pelo menos 

se a soiu9ao que se deseja ressaltar e a concentra9ao dos empreendimentos ao centro da 

Hpraia". 

Cabe Jembrar que, ainda que a analise de Hotelling se baseie em hip6teses distantes 

da realidade ela e importante por dar destaque a situat;ao de interdependencia da decisao 

locacional. Ressalte-se que em sua teoria os custos de transporte sao fundamentais do ponto 

de vista da demanda, ja que os consumidores pagam o pre90 FOB mais os custos de 

transporte de cada unidade adquirida. 

2.1. 4. Walter Christaller 

Os dois principais enfoques da Teoria dos Lugares Centrais sao atribuidos aos 

ge6grafos alemaes Walter Christaller (1933) e August Losch (1944). De acordo com "The 

Dictionary of Human Geography" (1994), Christaller lidou apenas com fun9oes de varejo 

entre estabelecimentos, tendo baseado sua teoria em dois conceitos: o alcance de urn bern 

(a distancia maxima que o consumidor esta disposto a viajar para consumir aquele tinico 

bern) eo limiar (threshold) de urn bern (o volume minimo de neg6cios necessaria para que 

o estabelecimento venda a aquele tinico bern, de forma que ele seja economicamente 

viavel). 

Assumindo utilidades constantes tanto para o comprador quanto para o vendedor, 

Christaller assumia que hens diferentes teriam alcances diferentes e diferentes limiares, o 

que determinaria o nfunero de estabelecimentos em dada area com uma dada popuia9ao e 

sua distribui9ao. 

Em seus modelos Christaller agrupava os diferentes tipos de estabelecimentos de 

varejo em sete ordens, com alcances e limiares (thresholds) similares, dentro de cada 
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ordem. Para derivar a geografia da localiza~ao das diferentes ordens, ele argumentou que os 

vendedores localizariam seus estabelecimentos tao perto de seus consumidores quanto 

possivel a fim de minimizar seus custos de viagem
37 

e, em contrapartida, maximizar tanto o 

retorno do neg6cio quanto a satisfa~ao do comprador. Os estabelecimentos estariam entao 

localizados centralmente, no interior das areas as quais serviriam. Considerando-se a 

distribui~ao da popula91io em uma dada area como uniforme esse requerimento de 

centralidade produziria uma rede hexagonal de localiza~oes em lugares centrais. 

• • 

• • 

• 

Figura 2.8- Areas de mercado Hexagonais de Christaller 

Fonte: The Dictionary of Human Geography (1994: 58). 

De acordo com Christaller todos os lugares centrais de uma ordem particular 

tambem conteriam todas as fun~oes caracteristicas dos centros de mais baixa ordem de 

forma que, se os lugares centrais de primeira ordem fossem caracterizados por mercearias, 

os lugares centrais de segunda ordem seriam caracterizados por a~ougues e os de terceira 

37 Os consumidores deveriam se deslocar a fun de consumirem. 
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ordem por lojas de equipamentos. Por conseguinte, todo lugar central de terceira ordem 

conteria mercearias, a9ougues, bern como urna ou mais lojas de equipamentos. Isso produz 

urna hierarquia de lugares centrais com sete niveis de acordo com a teoria original ( cujos 

detalhes foram em muito influenciados pelas observa96es empiricas de Christaller no sul da 

Alemanha). 

2.1.5. August Losch 

0 modelo de localiza9ao de Losch pode ser situado entre as analises de areas de 

mercado. De acordo com Ferreira (1989) Losch considera em sua Teoria da Organiza9ao 

das Regioes o aspecto estritamente economico. Ele parte da suposi9ao de existencia de urna 

planicie em que os recursos naturais estejam uniformemente e adequadamente distribuidos. 

Considera a area em questao homogenea em todos os demais aspectos, contendo apenas 

fazendas auto-suficientes (que produzem para o proprio consurno ), estando regularmente 

distribuidas, formando pequenos triangulos. Losch postula que a popula9ao esta distribuida 

de maneira homogenea e descontinua em assentamentos que formam fazendas, lugarejos e 

vilas. 

Admitindo-se que urna dessas fazendas auto-suficientes venha a produzir urn 

excedente, a questao que se procurara responder e em que condi96es o produto podera ser 

vendido equal sera sua area de mercado. 

Losch considera constante a tarifa de transporte por unidade de distancia (t). "Sendo 

p o pre9o do produto e m a distancia em que se encontra urn consumidor potencial, o pre9o 

CIF do produto para o consumidor sera de (p + mt). Cada consurnidor possuira urna 

demanda pelo produto tal que, quanto maior o pre9o, menor a quantidade consumida" 

Ferreira, 1989: 165). A varia9ao do pre9o segundo a distancia pode ser expressa em urna 

fun9ao linear de inclina9ao positiva. A curva de demanda espacial em :fun9ao do preyo pago 

pelo consumidor pode ser expressa por meio de urna :fun9ao linear negativamente inclinada, 

que relaciona pre9o CIF do produto no eixo das ordenadas e quantidades demandadas no 
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eixo das abscissas
38

. Essa func;ao cria urn triangulo cuja area corresponde exatamente as 

vendas totais em func;ao de urn dado prec;o p. 

CIF 
{p mn 
uu custos 

P+ 

Figura 2.9- Curva de Demanda Espacial 

Fonte: Ferreira (1989) in Haddad (1989) 

Quantidade (q) 

Como a tarifa de transporte e as facilidades de transporte sao iguais em todas as 

direc;oes em tomo da fazenda, assim como para von Thiinen, o produtor pode realizar suas 

vendas em todas essas direc;oes. Girando-se o eixo dos custos em tomo do eixo das 

quantidades obtem-se urn cone de demanda, cuja base e urn circulo que tern como raio a 

distancia limite (em relac;ao a fazenda), a partir da qual o produto toma-se gravoso 

(quanti dade vendida e igual a zero). Esse segmento de reta representa, portanto o custo de 

transporte critico. 

Ao se girar uma sec<;ao triangular do cone de revoluc;ao, obtem-se o cone de 

demanda de Losch, cujo volume, multiplicado pela densidade de popula<;ao por KM
2 

( cr/2) 

determina a quantidade total de venda do produtor individual, dados 0 pre<;o junto a fabrica 

38 
A partir de uma curva de custos medios de Iongo prazo dada, consegue-se determinar os custos medios 

correspondentes a diversos niveis de produyao. Devido as condi9oes de concorrencia imperfeita na teoria do 

produtor, a fazenda so podeni produzir para o mercado quando a curva de custos medios de Iongo prazo 

interceptar ou tangenciar a curva de demanda, criando assim as condiyoes de gerayao de urn excedente do 

produtor. 

40 



e a tarifa de transportes por unidade de distancia (Ferreira, 1989: 167). Por meio de 

teoremas geometricos e da fisica e possivel determinar o volume do cone de revoluyao de 

Losch, encontrando-se a quanti dade total demandada ou valor total das vendas (em funyao 

do preyo FOB) na area de mercado da fazenda. 

Q 
Quantidade (q) 

F 

Custo (mt g) 

Figura 2.10- Cone de Demanda 

Fonte: Ferreira (1989) in Haddad (1989) 

Ferreira (1989: 170) destaca que a natureza das regioes economicas lOschianas e 

identificada atraves do equilibria de longo prazo das firmas, em concorrencia 

monopolistica, conforme surgem novas firmas. Sao consideradas ausentes quaisquer 

barreiras a entrada e a saida dos empreendimentos, mas cada produtor vende urn produto 

urn pouco diferenciado. 0 simples fato de os produtos serem ligeiramente diferenciados 

leva a que a curva de demanda para cada produtor nao mais seja infinitamente elastica 

(como seria em concorrencia perfeita). 0 equilibria e atingido com fatores substituiveis e 

curvas de custos concavas, ou com coeficientes fixos e rendimentos de escala variaveis. 

Destaca Ferreira (1989) que na dimensao espacial, a concorrencia monopolistica 

surge porque a acessibilidade de urn consumidor qualquer a fonte de abastecimento de urn 

dado bern, em urn dado local, difere da acessibilidade desse mesmo consumidor a outras 

fontes de abastecimento do mesmo produto. 0 fator de diferenciayao dos bens passa a ser, 

entao, a acessibilidade. Por haver concorrencia entre os produtores, o "sobrelucro" criado 
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pelo equilibrio de curto prazo nao persiste no longo prazo. Com a entrada de novas firmas, 

atraidas pelo lucro extraordimirio de curto prazo, a demanda individual passa a se dividir 

entre urn maior nU:mero de produtores e a curva individual de demanda desloca-se para 

baixo. 

Supondo-se que as varias fazendas consideradas por Losch venham a produzir urn 

excedente comercializavel, elas se distribuirao pela planicie homogenea, formando diversas 

ireas circulares por toda a planicie. Na medida em que se distribuem regularmente pela 

planicie, as areas circulares tendem a se tangenciar deixando que se formem intersticios que 

nao sao alcan9ados por qualquer fazenda. Segundo Ferreira (1989), Losch demonstra que a 

medida que novas industrias entram no mercado forma-se, no longo prazo, urn arranjo 

triangular-hexagonal, o qual maximiza o numero de firmas, criando urna situa9ao em que 

todos os consumidores serao servidos, da melhor maneira possivel. 

Figura 2.11 -Areas de mercado circulares com intersticios 

Fonte: Ferreira (1989) in Haddad (1989) 

Para tanto, e necessario que as ireas circulares de mercado se interceptem e que se 

formem areas de mercado hexagonais que eliminem os intersticios vazios, nao servidos por 

qualquer fazenda. Tomando urna curva espacial de demanda individual retilinea, Losch faz 

uma demonstra9ao rigorosa de que a area de mercado hexagonal e a mais favoravel, 
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permite o maior volume de vendas possivel e abastece todos os consumidores com menor 

fricc;ao da distancia
39

. 

Figura 2.12 - Areas de mercado circulares sem intersticios 

Fonte: Ferreira (1989) in Haddad (1989) 

0 padrao locacional, ou a distribuic;ao territorial das atividades no "Cenario 

Econ6mico" de Losch, segundo Ferreira (1989), sera a formac;ao de diversas redes de areas 

de mercado hexagonais, as quais devem ser superpostas de modo que, todas tenham ao 

menos urn centro em comum. LOsch entao gira as diversas redes em tomo dessa cidade 

central, ate obter urn maximo de coincidencia de atividades nos diversos assentamentos, 

buscando maximizar a "aglomerac;ao" das atividades, donde se conclui que a metr6pole 

central tera todas as vantagens de uma grande demanda local. 

39 
Lembrando que cada pre~o FOB da empresa esta associado a urn cone de demanda e a urn volume total de 

produ~ao, cada empresa ajustara o volume de sua produ~ao para obter uma receita bruta maxima de vendas, 

em urn mercado com curva de demanda total negativamente inclinada. Cada empresa devera considerar a 

elasticidade-pre~o da demanda como urn fator relevante em sua estrategia de vendas. Dadas as condi~oes de 

concorrencia monopolistica, quando a elasticidade-pre~o da demanda e igual a unidade, a Receita Marginal 

(dR/dQ) se iguala a zero e a Receita Bruta da empresa individual e maxima. 
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Figura 2.13 - Areas de mercado hexagonais 

Fonte: Ferreira (1989) in Haddad (1989) 

Figura 2.14- Padrao teorico do cem1rio economico de Losch 

Fonte: Ferreira (1989) in Haddad (1989) 
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Recapitulando, trata-se de urn modelo de concorrencia monopolistica, que considera 

a interdependencia locacional e que tern como aspectos fundamentais os custos de 

transporte, a distiincia a ser percorrida e a demanda (portanto, o potencial de mercado ). 

Do exposto sobre os autores aqui tornados como "tradicionais" vale enfatizar que, 

apesar das diferen9as de abordagem e pressupostos quanto a natureza da concorrencia e 

existencia ou nao de interdependencia locacional, em suas amilises, os fluxos fisicos sao 

fundamentais para a decisao locacional das atividades economicas. Pode-se acrescentar 

tambem que, guardadas as especificidades de cada formulayao, as rela96es de mercado ( ou 

estritamente economicas) como os custos de produ9ao, os custos de transporte, o valor 

maximo de vendas, a disputa por fatias de mercado e as economias de custos advindas da 

aglomera!(ao das firmas, etc. sao os fatores determinantes da configura9ao espacial das 

atividades economicas. 

E, pois, a enfase nos fluxos fisicos e nos elementos estritamente economicos a 

principal caracteristica que distingue os autores "tradicionais" da economia regional dos 

autores contemporiineos discutidos no presente trabalho. Isso porque, ainda que estes 

ultimos tenham percep96es diversas quanto aos determinantes da localiza!(ao espacial das 

atividades economicas, eles tendem a atribuir crescente importiincia a aspectos intangiveis e 

nao pecuniarios. Entretanto, nao se pode deixar de lembrar, que a contribui9ao dos autores 

aqui referidos como "tradicionais" foi de tal importiincia que, ainda hoje, a teoria dos 

lugares centrais e referencia para muito das discussoes em planejamento urbano. 
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2.2 Considera~oes sobre a concep~iio de inova~iio segundo economistas neochissicos 

Dando continuidade a discussao sobre a evolu<;:ao no pensamento econ6mico que 

levou alguns dos autores contemporaneos selecionados a aceitarem e incorporarem as suas 

analises conceitos e categorias da economia da mudan<;:a tecnologica, esta se<;:ao dedica-se a 

urna breve apresenta<;:ao da visao de tecnologia ou da inova<;:ao segundo uma perspectiva 

neoclassica. 0 objetivo disso e confrontar a visao neoclassica a concep<;:ao evolucionista da 

mudan<;:a tecnologica, que emerge como urna contesta<;:ao a concep<;:ao neoclassica e que 

tende a ser absorvida em parte pelos autores contemporaneos selecionados. 

Embora seja verdade que o pensamento neoclassico nao possa ser considerado como 

urn todo homogeneo, havendo diferen<;:as entre uns autores e outros, pode-se conjeturar que, 

em geral, a economia neoclassica nao se ocupou de explicar a mudan<;:a tecnologica. Na 

maior parte dos modelos econ6micos conhecidos a tecnologia e considerada urn fator 

exogeno. A fim de preservar o equilibrio, o progresso tecnico era considerado dado e podia 

ser expresso nas diferentes combina<;:iles possiveis de fatores em urna fun<;:ao de produ<;:ao. 

Entre os autores neoclassicos que se voltaram para o estudo da tecnologia destaca-se 

Arrow (1962), que interpretou a tecnologia em termos de informa<;:ao. Tomando-se sua 

concepifao acerca da mudan<;:a tecnologica como representativa do tratamento a ela 

dispensado pelos poucos neoclassicos que dela se ocuparam, e possivel notar alguns 

aspectos que a diferenciam da visao dos chamados economistas evolucionistas, sobretudo 

no que se refere a apropriabilidade e as caracteristicas tacitas do conhecimento. 

A inova<;:ao, tomada por Arrow como inven<;:ao, e entendida em termos gerais, como 

produ<;:ao de conhecimento, havendo urn estoque disponivel de informas:oes decodificadas 

que podem ser acessadas livremente pelos agentes econ6micos. De acordo com a percep<;:ao 

de Arrow (1962), por ser a informa<;:ao algo intangivel, ela apresenta caracteristicas de bern 

publico, nao podendo jamais ser completamente apropriada. 

Dosi e Orsenigo (1988) destacam que os economistas neoclassicos centraram sua 

aten<;:ao na aloca<;:ao de recursos dados, em urn contexto de tecnologias fixas e livremente 

disponiveis, sendo determinadas exogenamente aos mode los de analise. Dosi ( 1986), 
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discutindo Arrow (1969) e seu conceito de tecnologia, chama atens:ao para o fato de o autor 

entende-la como informas:ao de aplicayao geral e de facil reprodus;ao e reutilizayao, em urn 

contexto em que as firmas podem produzir e usar inovas;oes principalmente a partir de urna 

consulta livre a urn estoque geral de conhecimento tecnologico. Desta perspectiva nao se 

admite o fato de que as tecnologias sejam especificas e localizadas. 

Arrow (1962), discutindo a alocas;ao otima (em termos da economia do bem-estar) 

dos recursos para a invens;ao, conclui que mesmo que a informaviio se converta em urn 

bern, devido a incerteza e ainda que seu possuidor seja urn monopolista em alguma medida 

pequena, nenhurna quantidade de protes;ao legal pode converter algo tao intangivel como a 

informaviio em urn bern completamente apropriavel. 

Segundo o autor, o proprio uso da informas;ao em qualquer forma produtiva 

necessariamente a revela, ao menos em parte e em qualquer caso, o inventor tera 

dificuldade de apropriar-se completamente da informas;ao produzida. Uma possibilidade de 

total aproprias;ao seria a utilizaviio do conhecimento exclusivamente por seu inventor. 

Porem isso nao garantiria que o detentor da informas;ao pudesse utiliza-la da maneira mais 

eficaz. Arrow refere-se tambem ao paradoxo fundamental na determinas;ao da demanda de 

informas;ao: seu valor para o comprador nao e conhecido ate que ele saiba o que esta 

comprando. Mas entao ele a tera adquirido sem custo algum. 

Ressalta-se, pois, que Arrow (1962) restringe o tratamento da tecnologia a sua 

forma de informaviio, ficando o processo de inovas:ao centrado na geras;ao (de invens;oes). 

A caracteristica de bern publico atribuida, pelo autor, ao estoque de conhecimento nao 

permite urna perceps;ao adequada de sua apropriabilidade, de seu carater tacito e menos 

ainda deixa espas;o para qualquer mens;ao a existencia de elementos locais e especificos ao 

meio em que se da a geras;ao do conhecimento em questao. 

Na proxima ses;ao discutem-se alguns aspectos da inovas;ao (mudanva tecnologica) 

segundo os evolucionistas, que apresentam urna perceps;ao bastante distinta dade Arrow. 
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2.3. Os evolucionistas e a mudam;a tecnologica 

A perspectiva de tecnologia/inovayao encontrada em Arrow figura entre aquelas que 

os chamados economistas evolucionistas vao contestar veementemente. No prefacio a 

"Technical Change and Economic Theory" Freeman (1986) argurnenta que ele proprio e 

outros estudiosos, crescentemente insatisfeitos com a maneira pela qual as correntes do 

mainstream vinham tratando a mudan9a tecnica, dedicaram-se a elaborar urn outro 

referencial analitico, que privilegiasse a mudanya, ao inves do equilibrio estatico. 

Segundo Freeman, a insatisfa9ao desses estudiosos para com a economia ortodoxa 

vinha do fato de a mudan9a tecnica ter sido relegada a urna posi9ao de fator residual ou de 

choque exogeno para que as condi96es de equilibrio pudessem ser preservadas. Opondo-se 

it teoria ja estabelecida, o novo enfoque se propoe analisar em profundidade o papel da 

mudan9a tecnol6gica em relaviio ao comportamento microeconomico, aos processos de 

ajustamento e aos padroes macroeconomicos de transformayao do sistema economico 

(Freeman, 1986: 3). 

Na introdu9ao a "National Systems of Innovation", Lundvall (1992) chama aten9ao 

para o fato de o paradigma neoclassico haver centrado sua analise em conceitos como 

escassez, aloca9ao e trocas, esclarecendo somente alguns aspectos dos sistemas 

economicos. Igualmente descontente com urn tal enfoque, Lundvall et alli, propoem no 

mencionado livro apresentar urn referencial de analise altemativo, suplementar, que 

coloque o aprendizado e a inovar;iio no centro da analise. 

Conforme discute o editor, tal escolha de perspectiva baseia-se em dois grupos de 

premissas: primeiro assurne-se que o recurso fundamental na economia modema e o 

conhecimento e que, por esse motivo, o processo mais importante e o aprendizado. Em 

segundo Iugar, assurne-se que o aprendizado e urn processo interativo e, por isso, 

socialmente inscrito e que nao pode ser entendido sem que se !eve em considera9ao seu 

contexto institucional e cultural. Lundvall acrescenta que, o fato de o conhecimento diferir 

de outros recursos economicos em aspectos cruciais faz com que o pensamento da 

economia main-stream esteja, de certa forma, inadequado - percep9ao esta que motiva a 

reuniao de esfor9os a fim de se desenvolver urn paradigma alternative. 
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No que se refere especificamente a concep9ao de tecnologia enquanto informa9ao 

livremente clisponfvel, inapropriavel e exogenamente determinada ( encontrada em Arrow), 

Dosi ( 1986) argumenta que, ao inves disso, o que existe sao empresas que produzem hens 

de maneiras tecnicamente diferenciadas e suas inova96es se fazem, sobretudo com base em 

tecnologia propria, embora com alguma contribui9ao de outras firmas e do conhecimento 

publico. Porem, dada sua natureza altamente diferenciada, as firmas, ao inves de 

pesquisarem em uma base geral de conhecimento tecnologico, certamente preferirao 

melhorar e diversificar sua tecnologia procurando em "zonas" que lhes permitam utilizar e 

construir sobre sua base propria de conhecimento tecnologico. 0 autor ressalta que a 

mudan9a tecnologica ocorre, na realidade, em urn contexto de descoberta, aprendizado, 

sele9ao, evolu9ao e complexidade. 

Ao discutir a concep9ao neochissica de tecnologia enquanto produ9ao de 

conhecimento, estando a inova9ao restrita ao ambito da gera9ao, Dosi (1986) destaca que, 

muito alem disso, a inova9ao refere-se a busca e descoberta, experimenta9ao, 

desenvolvimento, imita9ao e ado9ao de novos produtos, novos processos de produ91io e 

novas solu96es organizacionais. Em contraposi9ao a assun9ao do conhecimento enquanto 

bern livremente disponivel, Dosi esclarece que, se parte do conhecimento envolvido no uso 

e melhora das tecnologias e aberto e publico ( sendo os exemplos mais obvios as 

publica96es cientificas e tecnicas ), outros aspectos sao privados, mesmo implicitamente. 

Isso pode ocorrer por se tratar de elementos tacitos ou implicitamente deterrninados, 

podendo estar protegidos por segredo ou dispositivos legais como patentes. Portanto, o 

processo tecnologico da-se tanto atraves do desenvolvimento e explora9ao de elementos 

publicos de conhecimento, partilhados por todos os atores envolvidos em uma certa 

atividade, quanto atraves de formas de conhecimento privadas, locais, tacitas em parte, 

especificas a firma e cumulativas. Para o autor, os tres aspectos (universal versus 

especifico, decodificado versus tacito e publico versus privado sao essenciais na 

conceitua9ao do que e tecnologia). 

Citando Rosenberg, Dosi (1986) ressalta que oportunidades e gargalos tecnologicos, 

experiencias e habilidades incorporadas a pessoas e organiza96es, competencias e 

"memorias", transbordando de uma atividade economica a outra, tendem a organizar 
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condi96es contextuais que sao: (i) especificas ao pais, especificas a regiao ou mesmo 

especificas it firma, (ii) sao urn ingrediente fundamental no processo inovativo, (iii) e, como 

tais, determinam diferentes incentivos/estimulos ou restri9oes it inova9ao para qualquer 

con junto dado de sinais estritamente econ6micos. 

Dosi e Orsenigo (1986) descrevem o processo de mudan9a tecnol6gica, objeto de 

sua analise, como portador de caracteristicas que sao: (I) evolutivas no senti do em que a 

mudan9a procede por meio de processos de sele9ao rapidos ou lentos (mas nunca 

instantilneos) entre agentes heterogeneos que de fato competem, erram e aprendem no 

decurso do tempo; (2) irreversivel, de forma que a hist6ria passada estrutura as op9oes 

disponiveis e mecanismos de sele9ao do presente; (3) auto-organizadora, no sentido em que 

a "ordem" na evolu9ao do sistema e o resultado amplamente nao-intencional das dinfunicas 

casadas entre progresso tecnol6gico (inova9ao, aprendizado, etc.), atividades estritamente 

econ6micas (investimentos, precifica9ao, financiamento, competi9ao por participa9ao no 

mercado) e as institui96es que govemam decisoes e expectativas. 

Percebe-se nos trabalhos dos evolucionistas urna concep9ao mais abrangente do 

progresso tecnol6gico e do processo inovativo do que aquela apresentada pelos 

economistas neoclassicos, que tomam a tecnologia como informa9ao, com caracteristicas 

de bern publico. A concep9ao "evolucionista" encontra-se ja bastante difundida e vern 

sendo progressivamente agregada a inlimeras analises de estudiosos contemporaneos que 

desejam compreender a tecnologia, a organiza9ao das atividades econ6micas no espa9o, 

bern como entender em que medida a mudan9a tecnol6gica tern importilncia na 

determina9ao da localiza9ao geografica das atividades econ6micas ou, ainda, em que 

medida a inova9ao constitui urn diferencial dos espa9os geograficos estudados. 

0 prop6sito da discussao acima apresentada e fomecer embasamento para que se 

compreenda melhor em que medida os 5 grupos de autores escolhidos neste trabalho 

recorrem it matriz evolucionista, aceitando alguns de seus conceitos e atribuindo-lhes valor 

explicativo em suas analises sobre a organiza9ao espacial das atividades economicas. Esta 

discussao e desenvolvida ao Iongo dos pr6ximos capitulos. 
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3. Espa~o e localiza~ao das atividades economicas 

Respeitando a proposta de analisar os autores que constituem o eixo 40 do presente 

trabalho a partir de urn recorte metodol6gico por temas, este capitulo dedica-se a identificar 

o entendimento que eles tern sobre o "espa9o". Para tanto, sao apresentadas e discutidas 

comparativamente as principals posi96es, de cada urn dos grupos de autores selecionados, 

sobre o espa90 ou o territ6rio conforme estes sejam tratados em alguns de seus estudos 

mais representativos. Procura-se alnda apontar os principals elementos ou categorias 

analiticas presentes em suas formula96es. 

E importante destacar que nas cmco linhas de argumenta9iio estudadas, a 

interpreta9iio do espa9o vai sendo revelada por meio de suas explica96es sobre a 

Iocaliza,:ao das atividades economicas. Ao elaborarem suas ana!ises, alguns dos autores 

criaram categorias especificas (como fizeram os italianos ao extralrem de Marshall o termo 

"distrito industrial" e como fez Aydalot, ao idealizar os milieux innovateurs), enquanto 

outros se reportam a casos exemplares que lhes servem de inspira9iio, como as grandes 

metr6poles, para Scott e Storper e o Sill icon Valey, para Brian Arthur e Paul Krugman. 

De maneira geral, todos os autores selecionados concluem que hit urna tendencia 

forte a concentra9iio geografica ou aglomera9iio, no espa90, das atividades econ6micas ( ou 

da produ9iio ), mas eles a explicam de modo diverso. Isso vale para os "distritos 

industriais", para os milieux innovateurs, para a complexa economia das metr6poles, para 

as aglomera96es industriais de alta tecnologia como o Sillicon Valey e para outras 

aglomera96es produtivas que venham a aparecer em seus estudos empiricos. 

Nas pr6ximas se96es apresentam-se as explica96es dos autores escolhidos sobre a 

localiza9iio geografica das atividades econ6micas e sua 16gica. 

40 
Estudiosos dos "distritos industriais" italianos; pesquisadores da corrente dos Milieux Innovateurs; Allen J. 

Scott, Michael Storper; Brian Arthur; Paul Krugman. 
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3.1 Os "Distritos lndustriais" sob o prisma do espa~o 

0 "distrito industrial" - sistema complexo de pequenas e medias empresas 

territorialmente circunscritas - cuja denomina9ao remete a obra de Alfred Marshall
41 e 

definido por Becattini como urna "entidade socio-territorial caracterizada pela presen<;a 

ativa de urna comunidade de pessoas e urna popula<;ao de empresas em urn deterrninado 

espa<;o geografico e historico" (1994: 20). De acordo com o autor, nos referidos distritos, a 

atividade predominante e a industrial, sendo que para urna mesma cadeia produtiva, cada 

urn de seus elos fica a cargo de urna empresa diferente
42

• Sao muitos os autores que 

atualmente se dedicam a estudar os distritos industriais e por isso encontram-se, por vezes, 

descri<;6es e caracteriza<;6es distintas. A seguir procura-se apresentar algumas dessas 

caracteriza<;5es. 

Pike e Sergenberger (1992) referem-se aos distritos industrials como sistemas 

produtivos geograficamente delimitados, caracterizados por urn grande nfu:nero de 

empresas que se ocupam de diversas fases e formas de elabora<;ao de urn produto 

homogeneo (p. 16). Na caracteriza<;ao por eles apresentada, as empresas sao pequenas ou 

muito pequenas. Para eles, o distrito e concebido como urn todo social e economico, onde 

existe urna estreita inter-rela<;ao entre as esferas econ6mica, social e politica. 

Outra caracteristica importante apontada por Pike e Sergenberger (1992) e a 

existencia de urn pool local de trabalhadores especializados e qualificados ( o que em alguns 

casos se deve a presen<;a anterior de urna grande empresa). 0 acesso a amplos recursos 

familiares e comunitarios parece legitimar as condi<;6es para que os trabalhadores se 

adaptem ao trabalho flexfvel e para que os empregadores tenham acesso a urna mao de obra 

flexfvel. Segundo os autores hii relatos de mecanismos de ajuda mutua que proporcionam 

apoio em tempos de necessidade e fundos para se criarem novas empresas. 

41 
Storper & Venables (2001) comentam que Marshall utilizou a expressao "distritos industriais" para estudar 

os distritos texteis do Lancashire. Posteriormente esses termos foram apropriados pelos italianos e estendidos 

aos seus casos de estudo. Storper & Venables argumentam haver em Marshall uma dualidade na concep9ilo 

do capitalismo modemo que o leva, por urn !ado a apontar a competi9ilo local como a fonte das eficiencias 

que derivavam da concentra9il0 espacial e por outro !ado, a considerar as dimensoes qualitativas dessa 

concentrayilo- culminando em sua observa9lio ( ... )"the secrets of the industry become no mistery ... they ... 

are in the air". 
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Para Becattini (1994) Uma caracteristica distintiva, presente na base da defini<;ao 

desse tipo de sistema produtivo, e o fato de que as firmas que constituem a popula<;ao de 

empresas de urn "distrito" pertencem geralmente a urn mesmo ramo industrial, no sentido 

ample: cada urna das varias empresas tende a especializar-se em urna (mica ou apenas 

algumas das fases dos processes produtivos especificos de cada distrito. Trata-se de urn 

caso concreto de divisao social do trabalho localizada, em que a especializa<;ao possibilita 

ganhos de eficiencia, ganhos de escala e vantagens da flexibilidade, como redu<;ao dos 

estoques de materias primas e bens intermediaries, alem do acesso a urna for<;a de trabalho 

suficientemente qualificada a salaries nao elevados. A coordena<;ao das diferentes fases de 

produ<;ao e o controle de sua regularidade, ao inves de dependerem de regras rigidas 

preestabelecidas e de mecanismos hienirquicos, estao submetidos ao mesmo tempo ao jogo 

do mercado e a urn sistema de san<;oes sociais aplicado pela propria comunidade local. 

Pike e Sergenberger (!992) destacam que Sebastiane Brusco enfatiza nos distritos a 

dualidade coopera<;ao versus concorrencia. De urna maneira simplificada pode-se dizer que, 

segundo Brusco, existe forte concorrencia entre empresas que realizam exatamente as 

mesmas atividades, havendo lugar para a cooperayao entre empresas que realizam 

atividades diferentes, ou seja, etapas distintas do processo produtivo. Os autores 

argurnentam que Becattini e Trigilia ressaltam os sistemas de valores locais, os quais 

introduzem elementos importantes de coesao e urna disposi<;ao para se trabalhar em 

conjunto a fim de resolver eventuais conflitos de interesse. 

Becattini (1994) argumenta que conforme a divisao do trabalho se aprofunda e se 

conquista urna certa auto-suficiencia, o distrito e conduzido a gera<;ao de excedentes de 

produtos finais, impossiveis de serem escoados em seu interior. Este fato ocasiona a 

necessidade de venda desses bens em mercados extemos, essencialmente intemacionais - o 

que toma necessaria a cria<;ao de urna rede permanente de rela<;oes estreitas entre o distrito, 

seus fomecedores e seus clientes. Esse fato fortalece a figura dos irnpanattori, que 

armazenam os produtos e intermediam sua venda ao exterior. 

42 
Aqui, cabe destacar que todas essas descris:oes correspondem a tipos ideais, podendo haver - na pnitica -

situay5es que se aproximem ou que se distanciem mais desses tipos. 

53 



Becattini (1994) acrescenta que, conforme o distrito se consolida, se desenvolvem 

numerosos feixes de inter-rela.;:oes entre as empresas e os diferentes setores produtivos 

locais de uma parte, e de outra, entre o sistema produtivo e o meio local ( entendido no 

sentido de "meio envolvente"), ou seja, o "conjunto de fatores hist6rico-s6cio-culturais 

sedimentados na comunidade e nas institui.;:oes locais" (Garofoli, 1994). 

Os estudiosos dos distritos industrials salientam que, devido a importancia das 

especificidades de cada distrito ( suas caracteristicas culturais, seus val ores, a identidade 

co mum e as rela.;:oes de intercfunbio, coopera.;:ao e concorrencia estabelecidas pelos atores ), 

as empresas enraizam-se no territ6rio, nao se tratando, portanto, de uma concentra.;:ao 

"acidental" de processes produtivos estabelecidos no mesmo local por causa da atra<;:ao 

exercida por fatores locacionais pr6prios a regiao (tais como infra-estrutura de transportes, 

proximidade dos mercados consumidores, etc.). 

Em reflexoes recentes Becattini (2000: 42) fala da existencia de uma pluralidade de 

processes elementares de cuja congruencia e intensidade se pode depreender o grau de 

"distritalidade"
43 

de uma determinada area, em urn determinado intervale de tempo. Tais 

processes elementares, que o autor isola didaticamente sao: 1) a subdivisao progressiva do 

processo produtivo central do distrito; 2) a sedimenta<;:ao, em institui<;:oes formais e 

informais, das praxes distritais "premiadas" e elimina<;:ao daquelas punidas; 3) integra<;:ao 

dialetica entre saber contextual e saber codificado no seio dos processes produtivos tipicos 

do distrito ("espiral cognitiva"); 4) forma<;:ao de representa<;:5es e de institui<;:oes de 

interface entre as diversas especializa<;:oes (integradores versateis ); 5) interioriza<;:ao, por 

parte dos agentes do distrito, de alguns resultados das praxes distritais; 6) co-matura<;:ao de 

valores e saberes no desenvolvimento do distrito (atmosfera industrial). 

Becattini (2000) da grande destaque ao aparato produtivo e a comunidade humana 

nos quais o distrito esta imerso e salienta que ambos se interpenetram, havendo entre ambos 

uma continua e intima correspondencia. Segundo ele, o estudo dos distritos consiste na 

explora<;:ao aprofundada dos mUltiples nexos interativos desse duo: aparato produtivo e 

comunidade local. 0 distrito industrial aparece referido a uma unidade meso-econornica 

43 
Tenno literalmente traduzido do italiano disttretualita. 
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que pode nao ter existencia juridica, mas e derivada diretamente do movimento das rela91ies 

socio-economicas, variando no curso do tempo em todas as suas dimensoes, inclusive o 

ambito espacial. 

Nota-se que nos estudos sobre os distritos industriais (Becattini, 1994 e 2000; 

Garofoli, 1994; Gurisatti, 1994, Pike & Sengenberger, 1992) o espa9o e entendido a partir 

da propria categoria do "distrito". E o distrito em si a unidade de analise. Como esta 

unidade constitui uma certa forma de organiza91io industrial, o entendimento do territorio 

passa primeiramente pela existencia de uma comunidade de empresas ( enraizadas naquele 

dado espa9o geogratico) e de uma comunidade humana atuante. Entao, os elementos 

fundamentais da amilise parecem estar dados por estes dois grupos de "atores". A rela91io 

logica que se faz e que a base territorial cria interdependencias particulares entre os 

agentes, ou entre as institui91ies - o que engendra uma dinfunica territorial especifica. 

0 enfoque dos distritos industriais guarda semelhan((as com o enfoque dos milieux 

innovateurs discutido na proxima se91io devido, sobretudo, a importancia dos atores e da 

comunidade de empresas e as rela91ies de intera91io que sao construidas no seio do sistema 

produtivo e que !he dao identidade. Para os estudiosos dos distritos, assim como para os 

idealizadores dos milieux ressalta-se a componente territorial na dinfunica industrial. 0 

enfoque dos distritos tambem encontra eco, em parte, nas descri9oes feitas por Scott e 

Storper dos sistemas produtivos. Isso tambem podeni ser percebido em uma se((ao 

correspondente. 

3.2 Os Milieux Innovateurs e o GREMI 

Os estudiosos dos Meios lnovadores (Milieux Innovateurs) atuam organizados em 

urn grupo de pesquisas - o GREMI - o qual tern se ocupado em estudar o desenvolvimento 

territorial de regioes europeias e dos Estados Unidos. 0 grupo foi fundado por Phillipe 

Aydalot em 1986 e teve como uma de suas motiva91ies iniciais entender a altera91io das 

hierarquias espaciais que come9ava a ocorrer, enquanto avan9ava a crise iniciada na decada 

de setenta. Apos diversas etapas da pesquisa, lograram identificar importantes 
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transformav6es nos padroes de desenvolvimento territorial nas regioes pesquisadas. Entre 

elas, a derrocada de algumas regioes de antiga tradiviio industrial, o surgimento de focos de 

crescimento econ6mico em regioes outrora perifericas e a emergencia e consolidaviio de 

atividades com base em novas tecnologias. 

A unidade de analise concebida por esses estudiosos - e da qual decorre sua 

concepyiio de espayo - e o meio (milieu), um espa9o geografico que nao tern fronteiras 

definidas estritamente, mas que apresenta uma certa unidade, traduzida por meio de 

comportamentos identificaveis e especificos. De acordo com Maillat (1992) - pesquisador 

atuante do GREMI - o milieu constitui-se de recursos materiais e imateriais, bern como de 

um conjunto de atores. 

Entre os recursos materiais constitutivos de um milieu encontram-se maquinas, 

edificios, instala96es produtivas, capacidades financeiras, etc. Entre os recursos imateriais 

encontram-se o savoir-faire (know-how), as regras em vigor, os elementos institucionais e 

as diversas formas de poder. Tais recursos (materiais e imateriais) sao gerados e possuidos 

por diferentes atores - empresas privadas, institui96es de pesquisa e de formaviio, poderes 

publicos locais, alem de certos individuos atuantes. Esses atores devem ser capazes de 

realizar escolhas estrategicas e devem ter uma certa independencia em relaviio ao meio 

exterior, a fim de que possam tomar decisoes com maior liberdade. 

No enfoque dos milieux o espa9o fisico que constitui o arranJo produtivo e 

considerado niio mais como mera base de provisiio de fatores locacionais e de instituiv6es 

dados, mas sim um recurso especifico que e criado. A construviio ou a elaborayiio de um 

milieu, por iniciativa dos atores e institui96es locais, e um elemento determinante da 

maneira como as diferentes localidades passam por processos de mudanya. Nao se trata, 

pois, de uma mera l6gica de atra9iio. 

Maillat (1995) argumenta que nao e o territ6rio enquanto tal o elemento essencial, o 

que importa realmente e o agrupamento territorial de atores econ6micos e de recursos 

imateriais os quais, por meio de suas interav6es, desenvolvem competencias, saberes 

(savoir faire, know how) e regras especificas associadas ao territ6rio. Segundo esta 

percepyiio, o proprio milieu toma-se um ator fundamental. 
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Considerando que o contexto territorial e os elementos que o constituem nao sao 

dados ex-ante, mas que eles sao construidos gra<;:as a urna diniimica de milieux, os 

pesquisadores do GREMI argurnentam que as coletividades regionais tern a capacidade de 

promover urna verdadeira diniimica territorial fundada sobre a acurnula<;:ao de recursos 

coletivos especificos, necessarios ao dinamismo de seu aparelho tecno-produtivo (Maillat, 

1995 cita Perrin, 1992). 

Para que haja urn milieu, e necessaria que se constitua urn quadro orgiinico no qual 

se inscrevem rela<;:oes de mercado e rela<;:oes nao mercantilizaveis ( hors-marche), pois as 

sinergias territoriais sao fun<;:ao, nao apenas das liga<;:oes que unem os atores no interior do 

milieu, mas igualmente, da intensidade dos interciimbios e dos contatos entre esses atores 

localizados. Ora, esta percep<;:ao quanto as sinergias e intensidade dos interciimbios e 

contatos entre atores e compativel com o que esta sinalizado pelos estudos sobre distritos 

industriais e tambem com a visao que podera ser encontrada em trabalhos recentes de 

Storper, em elaboras;oes ja revistas com rela9ao aos primeiros escritos da auto-intitulada 

"Escola Califomiana". 

Alem das sinergias e das rela96es no interior do milieu, Aydalot (1988) chama a 

aten9ao para o papel de urna concentra9ao de mao-de-obra local (bassin d'emploi). Neste 

caso a mao-de-obra que desempenha o papel mais interessante nao e aquela rigida, vinda de 

urna hist6ria de atividade industrial e sindical, incapaz de ser reconvertida ou reciclada. E 

sim, aquela mao-de-obra mais adaptavel, capaz de ser reciclada ao menos em parte, ou 

capaz de valer-se de urn "saber-fazer" anterior, podendo construir sobre ele, a fim de atuar 

em urna nova atividade, distinta da que realizara anteriormente, mas que guarda alguma 

rela<;ao com o conhecimento anteriormente adquirido. 

Ao se deparar com o problema da identifica9ao de urn milieu Maillat (1992) recorre 

a tres possibilidades de enfoque: o enfoque micro-analitico do milieu, o enfoque cognitivo e 

o enfoque organizacional. Estas tres possibilidades de enfoque, que ja acenam para a inter

rela9ao entre inovas;ao e territ6rio, encontram-se no capitulo 5, onde se discutem os nexos 

entre espa<;o e mudan<;a tecnol6gica. Qualquer que seja o enfoque escolhido, o tipo de meio 

(milieu) de maior interesse para OS pesquisadores do GREMI e 0 meio inovador (milieu 

innovateur), defini<;ao esta que ja traz como precondi9ao a existencia, no espa9o 
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considerado, de caracteristicas inovadoras. Ou seja, a defini9ao mesma da unidade de 

amilise ja implica que haja urn processo inovativo intimamente relacionado ao sistema 

produtivo localizado. Porem, evita-se aqui adiantar detalhes ja que, as rela96es entre 

mudan9a tecnol6gica e espa9o serao discutidas com profundidade no quinto capitulo deste 

estudo. 

A corrente dos milieux innovateurs apresenta-se como urna abordagem bastante 

rica, nao apenas porque considera o "meio local" como urn ator decisivo, mas tambem 

porque, ao mesmo tempo em que incorpora elementos importantes da caracterizayao de urn 

distrito industrial (como a concepyao do milieu como urn espa9o geognifico sem fronteiras 

definidas no senso estrito, mas que apresenta urna certa unidade, traduzida por meio de 

comportamentos identificaveis e especificos ), incorpora tambem elementos presentes na 

percepyao revisitada
44 

da "Escola Califomiana de Geografia" (tais como a importancia da 

disponibilidade de mao-de-obra no ambito local, existencia de rela96es nao 

mercantilizaveis, importiincia das sinergias e contatos pessoais). 

E interessante mencionar ainda, que as aruilises dos distritos industriais e dos 

milieux innovateurs sao bastante convergentes em que sua 16gica de analise nao esta 

fundada sobre o desejo de explicar a decisao locacional das empresas. Antes, desejam 

compreender formas existentes de sistema produtivo, cuja 16gica acreditam advir dos 

pr6prios meios locais e da constru9ao de recursos especificos. As empresas nascem e se 

desenvolvem ali, ou sao atraidas por caracteristicas especificas do "espa9o" concemido, 

mas ali criam raizes. 

No proximo item apresenta-se a analise de Brian Arthur, cuja 16gica explicativa 

assenta-se sobre decisoes locacionais de natureza distinta. 

44 
Esta questao de uma concep\'fiO revisitada da "Escola Califomiana" encontra-se explicada no item referente 

a Storper e Scott. 
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3.3 Brian Arthur e os modelos de decisiio Iocacional de empresas 

Ao voltar sua aten9ao para o estudo da decisao locaciona1
45

, Arthur (1995) pro poe 

urna modelizaviio das diniimicas de localizayiio industrial que permita a considera9iio de 

"acidentes hist6ricos" sob a forma de firmas heterogeneas que entram na indlistria segundo 

urna ordem aleat6ria e em que as regioes que possuem o percentual ( ou participayao) mais 

elevado da industria em questao exercem urna atrayao, em termos de efeitos de 

aglomerayao, sabre as entrantes ulteriores. 

Arthur define esses modelos com base em problemas de competiyao entre objetos, 

de maneira analoga ao que ja havia feito para as tecnologias concorrentes (Arthur, 1988). 

Trata-se, neste caso, de urna competiyao entre localizay6es alternativas. 0 prop6sito de sua 

modelizayao e responder a duas questoes: 1) Em que circunstancias as economias de 

aglomerayao podem conduzir a seleyao de urn so local ou regiao dominante (como urn 

Silicon Valley)? 2) Quando as economias de aglomeraviio promovem a apari9ao de 

multiplas solu96es ao problema da localizayao e como urna certa localizayao vern a ser 

selecionada? 

Arthur (1994, 1995) estuda as condi96es te6ricas em que urna dada regiao 

monopoliza urna industria, ou seja, as circunstancias em que urna certa regiao "captura" a 

totalidade ou a quase-totalidade de urna industria, atraindo para dentro de suas fronteiras o 

seu percentual mais significativo. 0 foco, portanto, e a elaborayao de urna explicayao 

te6rica para a localizayao industrial no espayo, considerando-se a existencia de economias 

de aglomerayao, engendradas pela presen9a de rendimentos crescentes de adoyiio, estes 

ultimos fun96es do n\Jmero de empresas ja implantadas em urn determinado sitio 

considerado. 

A observa9ao empirica lhe havia permitido identificar a repeti9ao, em diferentes 

casas, de algumas ocorrencias gerais tais como: havia tipicamente mais do que urn 

equilibria de Iongo prazo; o resultado alcan9ado nao era previsivel antecipadamente; tendia 

45 Eles sao desenvolvidos posteriormente a seus modelos de escolha entre tecnologias concorrentes (Arthur, 

!983. 1987, !988). 
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a ocorrer urn efeito de "lock-in" ap6s urna adoc;ao; a soluc;ao escolhida nao era 

necessariamente a mais eficiente e sua selec;ao tendia a estar sujeita a acidentes hist6ricos. 

No modelo simplificado que apresenta no artigo de 1995, Arthur considera que as 

firmas que pertencem a uma dada industria decidem se 1ocalizar em urn(a) do(a)s N 

regi5es, sitios ou cidades possiveis. Ele pressup5e que, no momento da esco1ha, todos os 

agentes (firmas a se instalar) tern pleno conhecimento do valor do rendimento de adoc;ao 

daquele sitio. Ou seja, no instante de sua decisao, cada firma esta devidamente informada a 

respeito do valor presente liquido da instalac;ao em cada uma das localizac;oes. Cada firma 

considera os retornos advindos da escolha daquele determinado sitio, antes de qualquer 

outra firma se localizar ali e depois que urna serie de instalac;5es ja foram realizadas. A 

partir de entao, cada firma opta por se localizar no sitio correspondente a urna maximizac;ao 

de seu retorno presente 
46 

e ali se fixa. 

Arthur (1995) diz que ha economias de aglomerac;ao quando os beneficios liquidos 

obtidos por urna firma, por se localizar proxima a outras, aurnentam com o nlimero de 

firmas que possuem a mesma localizac;ao. Ele menciona que as economias de 

aglomerm;ao
47 podem vir de fontes distintas: "ao mesmo tempo em que urn sitio de 

localizac;ao tern urn aurnento do nlimero de firmas instaladas, ele registra urn ganho ao nivel 

das infra-estruturas. Seu mercado de trabalho se avoluma. Servic;os legais e financeiros 

especializados aparecem. Pec;as avulsas e artigos casados tornam-se disponiveis em nivel 

local, reduzindo assim o custo de estocagem. Comec;am a existir redes sociais nas quais as 

informac;oes, as capacidades de expertise e os contratos podem ser facilmente 

intercambiados (Arthur, 1995: 300)". 

As firmas que pertencem a urna industria apresentam diferenc;as no que se refere a 

composic;ao de seus produtos e de seus processos de produc;ao, donde se depreende que 

suas preferencias de 1ocalizac;ao sao diferentes. Em seu modelo simples o autor opta por 

condensar o conjunto de lucros e rendimentos, r~; obtidos pela firma i de sua localizac;ao no 

sitio j em duas componentes: r~ = qj + gl);;), onde: 

46 
Subjacentes a essa proposi9iio estao as hip6teses de que: o ritmo de entrada de novas firrnas e lento e a 

considera,ao do futuro e tal que e passive!, desde logo ignorar as ques!Oes de antecipa,ao. 
47 

Arthur atribui o termo a Weber (1909) e a Hoover (1935). 
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qj corresponde ao rendimento liquido obtido pela firma i de sua localiza<;ao no sitio 

j (rendimento na ausencia de qualquer outra firma) e g(.j;,) corresponde ao beneficio lfquido 

de aglomera<;ao obtido, no momento da escolha, devido ao fato de ter ocorrido instala<;ao 

previa de y, firmas. 

Assim, quando a fun<;ao g de aglomera<;ao cresce, tem-se economias de 

aglomera<;ao, quando ela decresce tem-se deseconomias de aglomera<;ao. Afirma-se que as 

firmas entram na industria em momentos diferentes, embora se considere que elas efetuam 

suas escolhas de maneira sequencia!. 0 autor introduz os acidentes historicos no modelo ao 

supor que a sequencia de tipos de firmas que entram e desconhecida por urn observador. 

Considerando-se os rendimentos de localiza<;ao, que sao expressos pela igualdade 

rj = qj + g(y1) percebe-se que a expressao g(y1) e a componente fundamental, ja que cada 

nova decisao de localiza<;ao da-se com base nos rendimentos liquidos presentes de 

aglomera<;ao, que se devem a localiza<;iio previa de outras empresas. 

Pode-se representar cada nova firma como o produto de urn vetor q = (q~, qz, ... ,qN) 

correspondendo a "preferencia" de localiza<;iio de cada firma por cada urn dos sitios 

possiveis, a partir de uma reparti<;iio F dada das firmas potenciais entre os gostos de 

localiza<;iio ( o que significa que F determina a frequencia de chegada dos diferentes tipos de 

firmas e, de maneira mais geral, que existe urn continuum desses diferentes tipos possiveis). 

lntroduz-se tambem a hipotese de que 0 vetor q das preferencias e finito. Qualificam-se 

como atrativos os sitios que sao freqiientemente preferidos (em ado<;5es sucessivas) e 

somente se levam em conta na analise aque!es cujas probabilidades de serem escolhidos sao 

positivas. Isto posto e dadas as hipoteses anteriormente mencionadas, Arthur (1995) 

consegue calcular a probabilidade segundo a qual uma firma "entrante" escolhe urna 

localiza<;iio qualquer. 

0 proprio autor reconhece que se trata de urn modelo bastante simples a fim de niio 

complicar as analises ulteriores
48

. Supondo que YJ, y2, ... , YN ja estiio instaladas nas 

localiza<;5es de 1 aN, calcula-se a probabilidade de que a proxima firma atraida prefiraj 

48 Arthur (1995) conjectura que seria passive! modificar seu model a de forma a especificar a maneira em que 

aparecem novas firmas e estudar a influencia de outras indllstrias sobre os rendimentos locais. 
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entre todos os outros sitios propostos. A partir da integra91io das probabilidades se obtem 

urn vetor das probabilidades de escolha de localiza91io. Vale mencionar que, gra9as a 

fun91io de aglomerayiio g, essas probabilidades p de crescimento das loca9i'ies de 1 a N 

constituem uma fun91io das configura<;oes atuais da industria. 

Em seguida o problema consiste em obter e examinar os esquemas de localiza<;iio, 

ou seja, a proporo;:iio existente da industria considerada, nas regiOes de 1 aN, em fun91io das 

diferentes hip6teses acerca dos beneficios geograficos e dos rendimentos crescentes 

devidos as economias de aglomera91io. Analisa-se o esquema de localiza91io da industria 

durante sua constitui91io e durante a entrada de novas firmas, lembrando que as decisoes de 

localizayiio das firmas dependem da situa<;iio atual das firmas ja presentes. 

Partindo de urn nlimero dado de firmas em cada localiza91io (fixado em zero por 

conveniencia), a industria se constitui por adio;:oes sucessivas de firmas, distribuidas em 

uma linica localizao;:iio. E possivel descrever o esquema de localizao;:iio da industria no 

tempo, ap6s n periodos de localizayiio por urn vetor Yn que representa a instalao;:iio das 

firmas nas N localiza96es. 0 autor propoe uma representao;:iio equivalente, mas mais 

c6moda, o vetor Xn de partes de localiza91io, ou proporo;:iio da industria (X = Y n In). Aqui, o 

vetor p das probabilidades de escolha de localizao;:iio e uma fun91io das partes de localizao;:iio 

da industria (X) e dos n periodos de tempo. Conforme o autor avano;:a na resoluo;:iio, ele 

constata que se a probabilidade pJ(Xn) da adio;:iio de uma nova firma a localizayiio j e mais 

forte do que a proporo;:iio atual da industria na localizayiio j, essa proporo;:iio de localizao;:iio 

pode aumentar, ao menos sobre uma base esperada. De maneira reciproca, se essa 

probabilidade e inferior a propor<;:iio atua! de localizayiiO, e!a deve diminuir. 

Decorre tambem disso que as partes de localizao;:iio dependem ainda de urn 

movimento esperado que advem do poder de atrao;:iio relative das localizao;:oes e do efeito de 

atra91io exercido pelo volume presente da aglomera91io, bern como de urn efeito de 

perturbao;:iio que advem do carater aleat6rio da ordem de chegada de cada firma. 

Embora a decisiio de localizao;:iio de cada nova firma que se instala em uma 

aglomerao;:iio produtiva ja existente se de como decorrencia de uma decisiio individual 

racional de maximizao;:iio dos rendimentos de adoo;:iio, a constitui91io e consolidao;:iio - ao 
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Iongo do tempo - dessa aglomerayao e determinada pelo acidente hist6rico, a partir da 

ocorrencia de pequenos acontecimentos (small events, petits evenements). Gra9as a fun9ao 

de aglomerayao, a probabilidade p de aurnento das localizayoes de I a n constitui urna 

fun9ao das configura96es atuais da industria, mas e o acidente hist6rico que determina por 

qual razao, em algurn momenta do tempo, urna primeira empresa decidiu localizar-se em 

urn dado sitio e por que, em tomo a essa empresa, implantaram-se outras, que junto a ela, 

propiciaram o nascimento de urna determinada industria. Arthur (op.cit.) demonstra que o 

processo de ado9ao de urn sitio nao depende sistematicamente da vantagem intrinseca do 

sitio em si (vantagem geografica), mas sim da existencia de economias de aglomerayao que 

podem incitar as firmas que pretendem se instalar a selecionarem o referido sitio para se 

estabelecerem, mesmo que este possua urna vantagem intrinseca inferior aquelas que outros 

sitios ofereceriam. 

Na ausencia total de economias de aglomerayao, situa9ao em que a funyao g e 

identicamente igual a zero e em que somente as considera96es de natureza geognifica (q) 

tern alguma importiincia, as probabilidades de escolha p sao constantes e independentes das 

propory6es atuais da indtistria em questao. 0 vetor das partes de localizayao Xn converge 

com o vetor das probabilidades de escolha de localizayao p. 0 autor propoe a partir disso 

urn teorema segundo o qual na ausencia de economias ou deseconomias de aglomerayao 

(g = 0) "as propor96es de localizayao tendem, com probabilidade igual a urn, em direyao a 

propor96es fixas e previsiveis, dentro dos limites de crescimento da industria" (Arthur, 

1995: 304- traduyao nossa). 

Neste caso puro de atratividade, a dispersao das localizay6es da industria 

corresponde ao grau de heterogeneidade dos gostos. Como exemplo, o autor menciona que 

a concentrayao importante da industria do cinema perto de Los Angeles nao atesta 

necessariamente a presenya de economias de aglomerayao. Ela pode simplesmente refletir a 

homogeneidade das necessidades iniciais por elementos tais como, baixos preyos de 

im6veis, agua fresca e luminosidade. E desse ponto de vista, as economias de aglomerayao 

nao constituiriam urna condiyao necessaria para a emergencia de agrupamentos de natureza 

espacial. 
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No caso mais geral, aquele de existencia de economias de aglomera9ao, os 

incrementos de localizayiio nao sao independentes. A probabilidade de acrescimo de novas 

firmas depende das adi96es passadas. Respeitando a hip6tese de que a adi9iio de novas 

firmas sempre traz beneficios a urn sitio de localizayiio, pode-se concluir que se urna 

localizayao esta suficientemente avan9ada em termos do percentual que concentra de urna 

dada industria, esta situa9ao constitui urna vantagem inatacavel e pode conduzir ao 

monop6lio da atividade em questiio pela regiao considerada. 

Arthur (1995) salienta que o fato de os rendimentos de aglomera9ao serem 

ilimitados e crescentes garante a existencia de urn periodo finito no qual o sitio considerado 

apresenta rendimento de localizayiio maximo para todos os tipos de firmas, o que faz com 

que ele seja escolhido, com probabilidade igual a !. Nos eventos que se sucederem, o 

mesmo sitio continuara a ser selecionado, com a mesma probabilidade. Assim, urna regiao 

pode ser levada a oferecer vantagens de localiza((ao suficientes para excluir qualquer 

localiza((ao altemativa e, devido ao carater curnulativo e auto-refor9ador dos acidentes 

hist6ricos, o acaso pode ate mesmo vir a selecionar urn sitio sub-6timo que se perpetuara 

devido ao efeito de irreversibilidade da escolha ( efeito de lock-in 
49

). 

Janas situa96es em que os rendimentos de aglomera9ao sao limitados, o monop6lio 

da localiza((ao ja nao intervem de maneira certeira, podendo conduzir a reparti9ao das 

atividades por mais de urna regiao. Assim, nao necessariarnente uma s6 regiao repelira as 

demais, expulsando-as do jogo e concentrando o conjunto da industria considerada. Aqui, o 

autor adverte que tanto podera haver urn fenomeno de domina9ao por urna regiao quanto 

podera haver dispersao, dependendo se as for9as que levarn a aglomera9ao sao mais ou 

menos poderosas do que aquelas que levarn a dispersao, em raziio da heterogeneidade das 

preferencias. 

Resurnindo, pode-se argumentar que a forma pela qual Arthur aborda a localizayao 

das atividades produtivas, parte de urna posi9ao em que a organiza9ao industrial condiciona 

a organiza9ao do espa9o. Nessa abordagem, decisoes de localiza((ao, pautadas por 

49 Terrno oriundo da econornia evolucionista que se refere a irreversibilidade de urna dada escolha 

tecnol6gica, ou seja, a irnpossibilidade de se voltar atras ern urna dada trajet6ria tecnol6gica urna vez que urna 

escolha ja foi feita (Dosi, 1986). 
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vantagens criadas pela instala.;:ao anterior de outras firrnas, originarn retomos crescentes (de 

localiza<;:iio ), levando a consolida<;:iio de uma aglomera<;:ao. Os efeitos de lock-in fazem com 

que este processo seja cumulativo e auto-refor.;:ado. Embora seu modelo de localiza<;:iio se 

assemelhe ao de Krugman quanto a importancia dos retomos crescentes, o modelo de 

Arthur considera o aprendizado das novas firrnas entrantes, que avaliarn as vantagens 

oferecidas pela aglomera<;:iio antes de ai se fixarem. 

Conforrne se vera na proxima se<;:iio, enquanto Krugman analisa os efeitos dos 

retomos crescentes unicarnente no funbito da planta individual, Arthur preocupa-se em 

explicar como os retomos crescentes ( e as economias de aglomera.;:ao) influenciam a 

difusao de uma estrategia de localizas:ao. Assim como fazem Scott e Storper, os estudiosos 

dos "distritos industriais", os pesquisadores dos milieux e mesmo Krugman, Arthur 

reconhece que a decisao de localiza<;:ao economica tende a concentra<;:ao, mas como se viu, 

as razoes sao distintas. 

3.4 Paul Krugman e seus modelos de localiza~iio industrial 

Em trabalhos recentes, Krugman ( 1991, 1992, 1995, 1997) passou a dedicar aten.;:ao 

a geografia econ6mica, procurando explicar a localiza<;:ao industrial e mais especificarnente 

a concentra<;:ao das atividades produtivas em uma regiao ou local, enquanto outras regioes 

continuam em situa<;:ao de relativo atraso e subdesenvolvimento economico. Desejando 

prover uma descri<;:ao rigorosa do assunto, Krugman lan.;:a mao de modelos de equilibrio 

em concorrencia monopolistica a partir dos quais e possive1 deterrninar a decisao de 

localiza.;:ao entre dois ou mais sitios, bern como a natureza do equilibrio. Por outro !ado, o 

autor tambem realiza alguns estudos empiricos em que utiliza coeficientes locacionais de 

GINI para detectar o indice de especializa<;:iio da industria (Krugman, 1991). 

0 princfpio explicativo dos modelos de decisao locacional e analogo, Seja para OS 

modelos que procurarn explicar o surgimento end6geno de esquemas centro periferia, seja 

para os modelos que procuram explicar o surgimento das grandes cidades, sejarn aqueles 

que se destinam a explicar a forrna.;:ao de aglomera.;:oes industriais (clusters). Aqui, opta-se 
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por discutir modelos em que o foco de analise e centrado sobre a decisiio, por parte de urna 

firma, de como distribuir suas plantas produtivas ao largo do territorio nacionaL 0 

resultado disso podeni levar a urna estrutura de localizaviio centro-periferia, com 

concentraviio geogrifica da produviio ou a urna pulverizaviio das plantas no espa<;o. 

Uma das importantes referencias empiricas subjacentes as formula<;oes de Krugman 

para a concentra<;iio produtiva no espa<;o ( e o surgimento de esquemas centro-periferia) e o 

cinturiio industrial dos Estados Unidos (manufacturing belt), "que tomou forma na segunda 

metade do seculo XIX e mostrou urna notoria permanencia na estrutura geogrifica global 

das atividades economicas ao Iongo dos anos" (Krugman, 1991: 11 ). 

Nos modelos de localiza<;iio, Krugman (1991, 1997) admite estar dialogando com 

pressupostos das correntes te6ricas das estruturas de mercado (Harris), do papel dos 

processos curnulativos no desenvolvimento regional (Myrdal, Pred), a teoria dos lugares 

centrais (Christaller, Losch) e as externalidades pecuniarias de Marshall, conforme ressalta 

em Geography and Trade (1991) e em Desarollo, Geografia y Teoria Economica (1997). 

Porem, ele pretende transcender essas teorias no sentido de propor urn enfoque dinamico 

para o entendimento do processo de localiza<;iio industrial. 

Krugman pondera que urna firma, que tenha de se decidir entre concentrar sua 

planta em urna regiiio atrativa ou dispersar suas plantas de forma pulverizada pelo territ6rio, 

deveni confrontar as rela<;oes entre retornos crescentes a escala ( ao nivel das plantas 

individuais), custos de transporte e mobilidade dos fatores de produ<;iio. 0 processo 

decis6rio dependera inversamente dos custos de transportes, diretamente da demanda 

move! (foot-loose) e diretamente da importancia das economias de escala. Considera-se que 

a agricultura, atividade ligada ao uso da terra e, portanto sem mobilidade, possui 

rendimentos constantes e que a produ<;iio industrial e move! e apresenta retornos crescentes. 

A seguir apresenta-se urna descriviio de urn modelo centro-periferia simplificado e estatico. 

Apos explicar este modelo Krugman parte para a analise das multiplas solu<;oes de curto de 

Iongo prazos. 

Para fins didaticos, os modelos consideram sempre duas possibilidades de 

localizaviio e dois tipos de produto urn agricola e outro industrial. As fmnas em questiio 
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sao produtoras de hens industrializados e tern de decidir se devem concentrar sua prodw;:iio 

em urna !mica planta produtiva - em urna localiza<;:iio selecionada - servindo a partir dai 

todo o mercado nacional, ou se devem instalar duas plantas, regularmente distribuidas pelo 

territ6rio nacional, a fim de servir cada urn dos dois mercados locais. Se a firma decidir 

produzir urn bern industrial em urna unica localizas;iio, ela incorrera em custos de transporte 

caso deseje a partir dai servir tarnbem o outro mercado, onde optou por niio instalar urna 

planta. Por outro !ado, se a firma decide produzir o mesmo bern em arnbas as localiza<;:oes, 

ela incorrera em urn custo adicional de instalas;ao. 

Supoe-se que todos os individuos da economia partilharn de urna fun<;:iio de 

utilidade Cobb-Douglas comurn em que o consurno se reparte altemativarnente entre hens 

industriais e hens agricolas. Dada essa fun<;:iio, as industrias sempre receberao urna parte do 

gasto em consumo. Este e urn dos parfunetros-chave que contribuirao para a determinas;iio 

das regioes que irao convergir ou divergir. A seguir, define-se urn agregado de produs;iio 

industrial que relaciona o nlimero de produtores e a elasticidade de substituis;ao entre os 

produtos. A elasticidade de substitui~iio e o segundo parfunetro a determinar o carater do 

equilibria no modelo. 

Segundo a simplifica<;:iio realizada, supoe-se que cada fator e especifico a urn setor. 

Trabalhadores agricolas somente produzem hens agricolas e operarios somente produzem 

hens industriais. Acrescente-se que os operarios tarnbem serao consurnidores dos hens 

industrializados. Supoe-se que os agricultores estiio fixos aos seus lugares de produ<;:iio e os 

operarios podem se mover livremente entre as duas regioes consideradas. Os operarios se 

locomovem livremente para qualquer localiza<;:ao que lhes ofere<;:a o maior salario real. 

Assim, e possivel resolver este modelo em qualquer momento do tempo para salarios reais 

Wj pagos aos trabalhadores em cada localiza.;:iio, ou seja, os trabalhadores se deslocarn das 

localiza<;:oes com salarios reais abaixo da media em dire.;:iio its localizas:oes com salarios 

reais acima da media. Afirma-se ainda que a produs;ao de urn bern industrial qualquer 

implica a existencia de urn custo fixo e de urn custo marginal constante, que dao origem a 

economias de esca!a
50

• 

50 Os rendimentos de escala se referem a forma como o produto varia a medida que varia a escala da 

produ9ao. Se multiplicarn-se todos os insumos por urn fator t e o produto aumenta na mesmo propor9ao, tern-
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A seguir, Krugman passa a considerar a estrutura de custos de transporte entre as 

duas regioes. Primeiramente ele supoe que nao hii custos de transporte para os bens 

agricolas e que somente os bens industriais tern custos para serem transportados. Ele supoe 

tambem que estes custos tomam a fonna de urn "iceberg" de Samuelson, em que urna 

frayao de cada bern industrial transportado se desfaz durante o caminho. Os custos de 

transporte sao incluidos no preyo do bern transportado. Assurne-se que para cada unidade 

de bern industrial transportado de urna regiao a outra somente urna frayao 1: < 1 chega ao 

destino. Esta frayao 1: toma a fonna, no modelo, de urn indice inverso dos custos de 

transporte, constituindo o outro parfunetro detenninante das regioes que convergem ou 

divergem. 

Passando a analise do comportamento da finna, Krugman supoe que hii urn grande 

nfunero de finnas industriais, cada urna delas produzindo urn bern Unico. Entao, estando 

dadas a definiyao de urn agregado industrial e da elasticidade de substituiyao dos produtos, 

o comportamento de maximizayao de urna finna representativa na regiao 1 corresponderii a 

fixayao de urn preyo que relacione seu custo marginal, a elasticidade de substituiyao dos 

produtos e a taxa de saliirio dos trabalhadores na regiao 1. 

[p1 = ( cr/cr-1) ~wi]* 

0 mesmo raciocinio se aplica de fonna aniiloga para a regiao 2, de modo que e 

possivel estabelecer urna igualdade entre a relayao de preyos de maximizayao nas regioes 1 

e 2 e a relayao das taxas de saliirio nas regioes 1 e 2 [(pdp2) = (wtlw2)]. 

Krugman (1995) acrescenta que, em caso de livre entrada das finnas na industria, os 

lucros devem tender a zero. Com lucro zero, o pre9o se iguala ao custo medio. Dai ele 

chega a que a relayao entre custo medio e custo marginal - que e urna medida das 

economias de escala- passa a ser simplesmente cr/( cr-1 ). Entao, as economias de escala de 

equilibrio sao urna funyao apenas de cr, de fonna que cr, embora seja urn parfunetro das 

preferencias, atua como urn tipo de indice inverso da importancia dos retornos 

se entao rendimentos constantes de escala. Se, ao se multiplicarem todos os fatores pela mesma constante t, o 

produto aumentar em uma propor9ao maior do que t, tem-se entao rendimentos crescentes de escala (Varian, 

1990). 

68 



crescentes. Ap6s manobras algebricas, derivadas e diferencia9oes chega-se ao seguinte 

resultado: a produyao por firma e a mesma em cada urna das duas regioes quaisquer que 

sejam as taxas de salano, a demanda relativa e as outras variaveis. Dai resulta a implicayao 

de que o nllinero de bens industriais produzidos em cada regiao e proporcional ao nllinero 

de trabalhadores. 

No modelo de duas localiza96es as economias de escala na produyao industrial 

tomam a forma de urna funyao linear de custo51
, na qual urn custo fixo em termos de 

trabalho industrial deve ser incorrido para se produzir qualquer variedade individual de 

produto. Isso implica a existencia de urna relayao entre o custo do trabalho e as economias 

de escala. Dadas suficientes economias de escala no ambito da unidade produtiva ( ou seja, 

desde que haja retomos crescentes), cada produtor quer servir o mercado nacional a partir 

de urna (mica localiza'(iio. A fim de minimizar os custos de transporte, o produtor escolhe 

urna localizayao que possua urna grande demanda local, mas esta estara precisamente onde 

a maior parte dos produtores decidirem se localizar e, para esta mesma localizayao, 

convergirao tam bern os fatores de produyao m6veis (Krugman, 1995)52
. Esta 16gica aponta, 

pois, para uma tendencia de concentrayao espacial da atividade econ6mica em sitios onde a 

proporyao do dispendio com produtos industrials e significativa. 

Por meio de experimentos de repeti'(ao, Krugman consegue determinar os distintos 

equilibrios em que podem ocorrer concentrayao ou dispersao da produyao. Percebe-se que 

nos modelos centro-periferia a industria decidira localizar sua planta no sitio que concentrar 

o maior mercado de trabalho e, portanto, a maior demanda Ga que se considera que o 

nllinero de bens industriais produzidos em cada regiao e proporcional ao nllinero de 

trabalhadores). Igualmente, as empresas desejarao se instalar onde possam ter acesso ao 

maior mercado consumidor. Junto a isso, os retomos crescentes a escala tomarao vantajoso 

produzir em urn \mico local. Mas isso somente se verificara se os custos de transporte niio 

forem excessivamente elevados, pois eles estao incluidos no pre9o do bern final. 0 pre90 de 

produ'(ao que maximiza o lucro da firma individual e aquele que relaciona custo marginal, 

' Maiores detalhes do modelo se encontram no Anexo A. 

5! LMi = a+ 13XMi ' onde LMi e a quantidade de trabalho utilizada para a produyaO x, do bern i. 
52 

Como Krugman opta por nao incluir a renda da terra em seu modelo, a (mica for9a centrifuga contrirria a 
aglomera9iio passa a ser o desejo dos produtores de servir o interior agricola disperso. 
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elasticidade de substitui91io dos produtos e a taxa de salario dos trabalhadores na regiao em 

questao. 

Para cada modelo e possivel estabelecer urn equilibria de curto prazo e diversos 

equilibrios de Iongo prazo, os quais podem ou nao levar a urna situa91io que sustente, ao 

Iongo do tempo, urna aglomera91io. De maneira geral a 16gica do modelo depende de forma 

crucial dos rendimentos crescentes, que fazem com que produzir cada variedade em urna 

Unica localizayiio diferente seja vantajoso, de forma que localizas:oes diferentes nao 

produzarn a mesma coles:ao de bens e sim grupos de produtos diferenciados. Se as 

economias de escala e a proporyao de gasto com bens industriais sao suficientemente 

grandes, ha urn valor critico do custo de transporte, abaixo do qual a concentra91io 

geogr:ilica e urn equilibria possivel. Acima desse valor tende a haver dispersao. 

Existem somente 3 pariimetros do modelo que nao podem ser eliminados pela 

escolha das unidades produtivas: a propors:ao de gastos realizados em bens industriais (f.L); a 

elasticidade de substituis:ao entre os produtos ( cr) e a fras:ao de urn bern enviado que chega a 

seu destino (1:). 0 modelo pode entao encontrar urna solus:ao nurnerica para urna grande 

variedade de pariimetros. Krugman mostra que, segundo se comporte o valor dos 

pariimetros, pode-se obter urna convergencia ou urna divergencia regional. 

Em urna passagem de Geography and Trade (1991), Krugman decide incluir na 

analise os bens intermediarios, o que abre a possibilidade para elaboras:ao de outro modelo, 

anaJogo ao anterior. Na referida passagem Krugman discute Marshall argumentando que, a 

questao dos bens intermediarios, assim como a questao do reservat6rio de mao-de-obra 

(labor market pooling, bassin d'emploi), depende crucialmente de pe1o menos algum grau 

de economias de escala. Ele afirma que se nao houvesse economias de escala na produs:ao 

de bens intermediarios, entao urn centro de produs:ao de pequena escala poderia replicar urn 

grande centro em miniatura e ainda alcans:aria o mesmo nivel de eficiencia. Segundo o 

autor, s6 a presen9a de retornos crescentes torna urn grande centro de produs:ao capaz de ter 

fornecedores mais eficientes e mais diversos do que em urn pequeno centro. 

Considerando que haja urn grupo de bens que sirvam tanto como bern intermediario 

para alguns setores quanto como bern final para outros e, portanto, considerando todos os 

70 



bens como sendo tanto finais quanto intermediarios, se impoe simetria entre ambos em 

termos de sua comercializayao (tradability). Supondo-se que haja duas localizayoes 

possiveis para as firmas se instalarem, a decisao de urnas dependera da decisao de outras. 

Mesmo que o consurno final esteja igualmente repartido entre ambas as localidades, os 

produtores preferirao se instalar onde estao outros produtores, que consomem seu bern 

como insurno. Esse incentivo sera reforyado pelo fato de que toda a oferta de bens 

intermediaries de urna dada firma vira para essa localizayao, tomando-se entao mais barata. 

Entao havera backward and forward linkages (encadeamentos para frente e para tnis) que 

servirao de incentive para que a produyao se concentre. 

Isso soa muito familiar ao modelo centro-periferia e seria mesmo possivel construir 

urn modelo de localiza9ao de bens intermediaries e localiza9ao industrial formalmente 

analogo ao modelo centro-periferia. Mas o papel desempenhado pela participa9ao do gasto 

com bens industrials no modelo centro-periferia seria aqui desempenhado pela participayao 

do produto (output) utilizado como bern intermediario, ao inves de diretamente como bern 

final. Tam bern aqui o modelo dependeria inversamente dos custos de transportes, 

diretamente da demanda m6vel (foot-loose), e diretamente da importancia das economias 

de escala. 

Recapitulando, qualquer que seja o modelo, Krugman conclui que ha custos para 

realizar as transa96es ao largo do espa9o e ha economias de escala na produ9ao. Por causa 

das economias de escala os produtores tern incentivo para concentrar a produ9ao de cada 

bern ou servi9o em urn nU:mero limitado de localiza96es, a fim de encontrar tanto demanda 

para seus bens intermediarios quanto para seus bens finais. Por causa dos custos de realizar 

transayoes ao largo das distancias, a localiza9iio preferida por cada produtor individual e 

aquela em que a demanda e grande ou a oferta de bens intermediarios e particularmente 

conveniente. Essas, em geral sao as localiza96es escolhidas tambem por outros produtores. 

Por isso as aglomeray5es, urna vez estabelecidas, tendem a se auto-refor9ar. 

Portanto nos diferentes modelos estilizados de localiza9ao, Krugman de fato nao se 

afasta muito das amilises dos autores "tradicionais" da economia regional, nas quais os 

custos de transporte e o potencial de mercado eram cruciais na determina9ao da localiza9ao 

das atividades. Este enfoque e bastante diverso daquele encontrado nos autores dos 
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"distritos industriais" e nos pesquisadores dos milieux innovateurs, no que conceme a 

releviincia dos fluxos fisicos para a decisao locacional. 

A percep~ao de Krugman de que os rendimentos crescentes conduzem a sele9ao de 

urna localiza9ao dominante e compativel com a visao de Brian Arthur acerca da decisao de 

ado9ao de urna localidade. Porem, na concep9ao de Arthur trata-se de rendimentos 

crescentes de ado9ao (que englobam outras vantagens, externas a empresa individual, 

beneficios de que todas as empresas podem desfrutar pelo simples fato de se instalarem no 

mesmo sitio onde outras ja se instalaram anteriormente) e nao somente de rendimentos 

crescentes de escala (como nos trabalhos de Krugman). Para Krugman, urna confronta'(ao 

entre custos de transporte e as extemalidades pecuniarias engendradas pelos encadeamentos 

para frente e para tras sao os aspectos deterrninantes da localiza~ao. A no9ao da causalidade 

curnulativa, refor9ando a importiincia de urn centro ja estabelecido, mencionada nos 

modelos de Krugman tambem converge com a visao de Arthur. 

Contudo, e importante salientar que os modelos de Krugman (1995, 1997) partem 

de urna perspectiva de localiza9ao de fatores de produ9ao no espa9o, em que a decisao de 

localizayao de urna empresa ocorre no ambito da unidade individual. Trata-se, portanto, de 

urna decisao de localiza~ao de urn produtor individual, desejando maximizar seus retomos 

e minimizar seus custos, em urn modelo de teoria do produtor. A seguir discute-se o 

enfoque de localiza9ao segundo Storper e Scott a fim de apreender as particularidades de 

suas ana!ises. 

3.5 A aglomera~iio em dois momentos da auto-intitulada Escola Californiana de 

Geografia 

No que se refere ao entendimento do espa90 e das forrnas de organiza'(ao das 

atividades produtivas nos territ6rios, a principal questao de investiga9ao presente nos 

trabalhos dos estudiosos representantes da "Escola Califomiana de Geografia" e: quais sao 

as condi96es suficientes para a existencia de aglomera96es de atividades produtivas, como 

aquelas que cresceram vertiginosamente na decada de oitenta, sobretudo impulsionadas 
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pelo avan<;o de fonnas flexiveis de produ<;iio
53

. Storper (1997) destaca que, subjacente as 

anitlises da Escola Californiana esta presente a indaga<;iio sobre como se resolve a tensiio 

entre concentra<;iio espacial da produ<;iio e sua dispersiio, questiio esta que ja constituia 

objeto de interesse das escolas de pensamento tradicionais da economia regional (Weber, 

Christaller, Hotteling, entre outros). 

De maneira geral, o enfoque analitico que resulta dos estudos empiricos e dos 

esfors:os de elabora<;:iio de Scott e de Storper conclui que a forma de localiza<;iio das 

atividades produtivas no espa<;o tende a concentra<;ao, a aglomera<;:ao em urn dado espas:o 

geograficamente circunscrito (bairro, cidade, metr6pole, regiao metropolitana, micro

regiao ), uma vez que as cadeias prod uti vas industriais e as atividades de servi<;os a elas 

relacionadas tendem a se concentrar espacialmente. Com freqiiencia os produtores - ao 

tomarem suas decisoes de localiza<;iio - privilegiam regioes centrais, as quais polarizam 

regioes mais perifericas e, portanto, a posi<;ao das grandes metr6poles tende a se refort;ar. 

E interessante salientar que os tipos de atividades econ6micas eleitas pelos estudos 

dos Califomianos sao principalmente: a industria artesanal baseada na pericia, a industria 

de alta tecnologia e os servi<;os a produs;ao e os servi<;os financeiros (Scott, 1994). No 

marco de anitlise da "Escola Califomiana", o modo como essas atividades se organizam no 

espa<;o esta estreitamente relacionado as caracteristicas organizacionais, no ambito 

microecon6mico, que assumem as finnas integrantes do arranjo produtivo em questao. 

Na maior parte desses arranjos, a produs:ao acontece a partir de iniimeras empresas 

especializadas em urna ou algumas etapas de urn processo produtivo comurn, resultando 

disso urn arranjo organizacional verticalmente desintegrado e estruturado sobre uma divisao 

social do trabalho
54 

entre empresas ligadas em rede (e geograficamente pr6ximas). Dai se 

depreende que o sucesso das relas:oes entre elas vai depender do grau de articula<;ao das 

redes que elas integram. Note-se aqui que esta descri<;ao do arranjo produtivo localizado e 

compativel com a descrit;ao de urn Distrito Industrial confonne encontrada em trabalhos 

53 
Nao se deseja aqui, reincidir na discussao sobre a emergencia ou nao de urn modo de acumulal'ilo flexivel, 

ou sobre a configura,ao de urn paradigma de produ,ao flexivel p6s-fordista ou neo-fordista. Para os 

prop6sitos do presente trabalho, basta a informa,ao de que os autores se ocupam com maior interesse, de 

alguns setores de atividades que consideram flexfveis. 

73 



dos estudiosos dos Distritos Italianos. Alias, o enfoque dos distritos industriais tern sua 

parcela de contribui9iio enquanto inspira9iio para as ana.Jises desenvolvidas pelos autores 

californianos, ao menos no que tange a forma de organiza9iio dos complexos produtivos. 

De acordo com o que foi possivel depreender das leituras realizadas para a 

elabora9iio do presente trabalho, qualquer tentativa de se compreender os elementos 

determinantes da explica9iio da "Escola Califomiana" sobre a localiza9iio das atividades 

econ6micas deve levar em conta que houve urna evolu9iio, em termos de seu pensamento, 

ao Iongo de sua trajet6ria. Ao que tudo indica, esses estudiosos, acompanhando novos 

desenvolvimentos na teoria econ6mica em areas afins, empreenderam urna revisiio de seu 

proprio enfoque analitico sobre os determinantes da aglomera9iio. Assim, pode-se distinguir 

urn enfoque inicial, predominantemente explicado pelos custos de transa9iio dos bens 

intermediarios e servi9os produtivos e urn outro enfoque, mais recente, que agrega aos 

elementos explicativos aspectos intangiveis e outras rela96es que niio as relao;:oes 

estritamente econ6micas. 

Em trabalhos mais antigos dos autores californianos (como em Scott & Storper, 

1986) argumenta-se que as firmas que participam do complexo produtivo possuem funo;:oes 

de produo;:iio interdependentes. Assurne-se tambem que a divisiio social do trabalho entre 

essas empresas lhes possibilita a obten9iio de economias externas advindas da diminui<;:iio 

dos custos de produ<;:iio (incluindo flexibilidade das rela<;:oes salariais) e do aurnento da 

flexibilidade organizacional, ambos os tipos de vantagens conduzindo a urn aurnento de 

produtividade. A desintegra<;:iio tende a ampliar o nfunero de empresas que constituem o 

complexo. Uma vez que as fun<;:oes de produ<;:iio das empresas consideradas siio 

interdependentes, a diminui<;:iio dos custos de produ<;:iio deverii levar a urna redu<;:iio dos 

custos dos inputs (bens intermediarios ). Entiio, os encadeamentos para frente e para triis 

(backward and forward linkages) siio considerados por meio dos retornos crescentes a 

escala e de algum tipo de custos de transa<;:iio que aurnentam com a distiincia. 

Com o aurnento do nfunero e da variedade dos produtores integrando o arranjo 

produtivo-territorial crescem fortemente as probabilidades de que cada urn deles encontre o 

54 
Por divisao social do trabalho Scott (1994) entende o fracionamento dos encadeamentos da atividade 

economica em unidades especializadas independentes. 
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exato input especializado para determinada necessidade em determinado momento (Scott, 

1994). A intensifica<;ao de interconexoes insurno-produto (input-output) aurnenta as 

probabilidades de compra e venda bern sucedidas, por meio de mecanismos de search and 

matching. Nos setores em que prevalece a diferencia<;ao dos produtos e em que os 

produtores estao sujeitos a mudar mais freqiientemente de fornecedores e de subcontratados 

e ainda rnaior a importancia das economias desse tipo. 

Concomitantemente a esse movimento aparecem e multiplicam-se custos 

relacionados a distancia, sejam eles custos de produ<;ao (como custos de transporte de 

fluxos de mercadoria
55

), sej am custos de transa<;oes (como informa<;oes veiculadas por 

individuos em contatos pessoais diretos). Scott e Storper56 referem-se a dois tipos de custos 

de transa<;ao: OS CUStOS de transa<;ao intemos a firma individual (aque]es re]ativos a 

manuten<;ao de urna hierarquia) e os custos de transa<;ao extemos (que resultam de se 

adquirir "no mercado" atividades e fun9oes que, anteriormente, eram intemas a empresa). 

Os custos de transa<;ao externos sao fundamentais em sua explicayao da 

concentrayao territorial da produyao. Seu argurnento e que, se por urn !ado a desintegrayao 

propicia urna diminui9ao dos custos de produ<;ao e dos custos de transayao internos, ao 

mesmo tempo, ela tende a produzir urna eleva<;ao dos custos de transayao externos, que esta 

associada a multiplica<;ao das relayoes inter-firmas e a sua intensificayao. Como essas 

relayoes se tornam mais freqiientes, menos previsiveis e mais complexas, elas podem gerar 

urna maJOr quantidade de custos relacionados ao estabelecimento de contratos e a 

transmissao de conhecimento e de informa({oes de urnas empresas a outras, alem de 

aurnentarem as incertezas em se lidar com agentes desconhecidos ou externos as fronteiras 

da empresa individual. Esse processo desencadeia pressoes para que ao menos uma parte 

dos produtores se localizem na imediata proximidade uns dos outros, com vistas a obter 

economias nos custos de transayao. 

Vale ressaltar que os custos de transporte fisicos dos bens intermediarios e produtos 

finais, que aurnentam com a distancia a partir de urn dado centro produtivo, sao 

55 Porem os custos de transporte, os quais constituem custos de produyao, nao sao apontados por esses 

estudiosos como o fator determinante da decisao de localizayao. Determinantes sao os custos de transayao. 
56 Reportam-se a Williamson. 
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considerados entre as variaveis do modelo da "Escola Californiana", tal como 

originalmente formulado. Porem, eles nao tern poder determinante na decisao de 

localizayao porque sao os custos de transa9ao (eo desejo de minimiza-los) que determinam 

a escolha locacional, conduzindo it proximidade geografica como solu9ao 6tima. 

Scott (1994) sugere que, em muitos dos casos empiricos estudados pelos 

representantes da "Escola Californiana", as economias externas latentes criadas pela 

divisao social do trabalho s6 podem se tornar reais com urna estrategia de localiza9ao que 

as transforme em economias de aglomerayao, ou seja, em concentra96es geograficamente 

polarizadas de atividade produtiva. Em urn caso extremo, o de ausencia de proximidade, 

essas vantagens seriam anuladas pelos custos aurnentados por causa da intensifica9ao das 

transa96es entre firmas. Niio se trata, pois, de urn desejo de minimiza9iio de custos de 

transporte - preocupa9iio presente na maior parte das teorias tradicionais da economia 

regiona157 
- e sim de urna preocupa9iio em minimizar custos de transa9iio entre agentes 

econ6micos, no ambito das rela96es de mercado. 

Outro elemento importante dos espa9os industriais estudados pelos californianos e a 

for9a de trabalho ali disponivel. Conforme se percebe nos estudos de Scott, Storper e 

Walker, as grandes concentra96es populacionais representam urn reservat6rio de miio-de

obra diversificada, qualificada, e adaptavel a ser empregada em diversas atividades. 

Tambem a miio-de-obra e urn input de produ9iio que envolve custos de transa9iio, ja que os 

trabalhadores, por urn !ado, optam por reduzir a incerteza em termos de obten9iio de 

empregos, localizando-se em grandes centros a fim de poderem encontrar rapidamente 

novos empregos em situa96es de flutua96es econ6micas ciclicas. Por outro !ado, as 

empresas optam por se localizar nesses mesmos centros tambem para poderem ter acesso a 

urna miio-de-obra qualificada e especializada sem ter de incorrer em comprometimentos de 

Iongo prazo com contrata9iio formal e rela96es estaveis de emprego. 

Nas grandes metr6poles, alem dos trabalhadores de alta qualifica9iio e altamente 

remunerados, ha a mao de obra feminina, a imigrante e aquela proveniente de camadas da 

sociedade que niio logram aceder a niveis mais elevados de renda. Essa heterogeneidade 

57 
Confonne discutido no capitulo 2. 
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intrinseca a grande aglomeras:ao toma acessivel as empresas de qualquer cadeia produtiva 

urn mix de mao de obra bastante versatile pronto a ser utilizado em moldes "flexiveis". 0 

resultado e urn convivio de flexibilidade na forma organizacional das empresas e 

flexibilidade funcional e nurnerica dos trabalhadores, com algurn grau de precariedade nas 

relas:oes trabalhistas/salariais. Essas duas formas de flexibilidade se concretizam e tendem a 

se refors:ar nas aglomeras:oes territoriais, principalmente as metr6poles58
. 

Finalmente, na percep91io da "Escola Califomiana", tal como originalmente 

formulada, a decisao de alocas:ao das atividades no espa9o tende a urna concentras:ao e niio 

a urna dispersao. Tal concentras:ao, que tende a acentuar a primazia dos grandes centros em 

detrimento das regioes perifericas, resulta predominantemente do desejo de empresas -

especializadas e organizadas em rede - de tomar minimos seus custos de transas:ao 

extemos, ou seja, seus custos de levar a cabo relas:oes mercantis insurno-produto (input

output). Por isso pode-se intuir que, segundo essa abordagem, a minimizayao dos custos de 

transas:ao e toruada possivel, na metr6pole, principalmente por meio da concorrencia 

intensificada pela proximidade geografica entre produtores, fomecedores e clientes. 

Em trabalho de 1997, entretanto, Storper alerta que a explicas:ao original 

desenvolvida pela "Escola Californiana" restringia-se a urna analise de "custos de transas:ao 

duros insurno-produto" que foi muito criticada, tendo havido necessidade de urna revisao 

de seus aspectos determinantes a luz de teorias recentes. A partir de entiio e possivel 

identificar a incorporas:ao, em seu referencial analitico, de novos elementos explicativos 

niio estritarnente econ6micos, como as relas:oes interpessoais dos agentes, os ativos 

relacionais e a necessidade dos contatos face-a-face. Neste "novo" enfoque (Storper, 1997; 

Storper & Venables, 2001) Storper faz uso de alguns conceitos e explicas:oes 

evolucionistas, atribuindo-lhes valor explicativo para a aglomeras:ao das atividades 

econ6micas. Este assunto, contudo, sera devidarnente discutido no capitulo quinto deste 

trabalho, onde se procura entender as possiveis relas:oes causais entre espas:o e mudans:a 

tecnol6gica. 

58 Portanto, essa formula9iio da "Escola Califomiana" de Geografia traz consigo a discussiio sobre a 
reconcentrac;ao da produc;ao nas regiOes centrais. 
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Conforme se p6de perceber nos itens anteriores, o entendimento das correntes de 

pensamento estudadas acerca do espayo vai sendo revelado por meio de suas anitlises sobre 

a localiza9ao das atividades no espayo. 0 enfoque dos "distritos industriais" e o dos milieux 

innovateurs assemelham-se por terem como interesse entender o processo de surgimento e 

continuidade de aglomera96es produtivas, onde urna comunidade de empresas nascidas 

localmente e urna comunidade de atores interagem dando identidade ao sistema produtivo. 

Tanto no caso dos distritos italianos quanto no caso dos meios inovadores considera-se que 

a base territorial comurn cria interdependencias particulares entre os agentes, ou entre as 

institui96es - o que engendra urna dinfunica territorial especifica. 

No caso de Brian Arthur e Paul Krugman sao desenvolvidos modelos teoricos que 

tern como objetivo explicar a decisao locacional de empresas racionais maximizadoras, as 

quais acabam optando por se localizar em urn Unico sitio59 como solu9ao otima. Enquanto 

no enfoque de Krugman a decisao a ser tomada e onde localizar diferentes plantas de urna 

mesma empresa, no de Arthur quem decide se localizar sao empresas individuais 

conscientes dos retomos de adoyao disponiveis no momento da escolha. Neste caso sao 

consideradas as vantagens "intrinsecas" a urn sitio qualquer e aquelas advindas da 

localizayao previa de n firmas em periodos anteriores. Estas vantagens sao chamadas de 

economias de aglomerayao e constituem o elemento determinante do modelo. 

Krugman ressalta a importancia das extemalidades pecuniarias que se produzem a 

partir das relay6es de mercado entre produtores de bens finais e intermediarios localizados 

em urn mesmo sitio. As economias intemas de escala, custos de transporte e encadeamentos 

(backward e forward linkages) sao os elementos principais da decisao locacional. Enquanto 

o "primeiro" enfoque da "Escola Californiana" de Geografia assemelhava-se mais ao 

modelo de Krugman pelo !ado dos encadeamentos produtivos, seu enfoque mais recente, 

sem deixar totalmente de !ado os custos de transat,:ao, tende a acrescentar aspectos 

intangiveis e relacionais como elementos explicativos da aglomerayao. 

0 proximo capitulo da continuidade ao recorte por temas, agora centrando o foco 

sobre a inovat,:ao e a mudant,:a tecnologica. Procura-se mostrar que percepyao desses temas 

59 Embora seja born lembrar que, em condi10oes especificas, existem solul'oes em que a aglomerac;ao nao 
ocorre. 
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tern os autores selecionados. A observa9iio de suas interpreta96es acerca da mudan9a 

tecnol6gica e feita a luz da teoria evolucionista, procurando-se identificar, primeiramente, 

de que forma os autores incluem em suas analises a mudan9a tecnol6gica e a inova9iio e, 

em segundo Iugar, se essas percep96es possuem algurna aderencia aos conceitos e 

percep96es evolucionistas. 
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4. Mudan\!a tecnologica e inova\!iio segundo autores contemporaneos da economia 

espacial 

Conforme anteriormente mencionado, argumenta-se neste trabalho que a concep<;iio 

da mudan<;a tecnol6gica e do processo inovativo, depreendida das correntes de autores aqui 

abordados, tende a se aproximar cada vez mais da proposta dos autores evolucionistas. 

Somente para recordar, a proposta evolucionista avanc;a com relac;ao a concep<;iio 

neoclassica que, por sua vez, niio via a tecnologia sob o prisma da mudan<;a, mas do 

equilibria estatico. Esse enfoque associava a tecnologia e a inova<;iio ao conhecimento, 

considerando haver urn estoque de conhecimento (com carater de bern publico) acessivel a 

todos os agentes na economia. A enfase do processo inovativo centrava-se na concepc;iio e 

em geral a tecnologia era sintetizada nas curvas de prodw;iio, em termos das possibilidades 

de substituic;iio entre os fatores (capital e trabalho, por exemplo ). Diferentemente dos 

neoclassicos, os evolucionistas concebem o processo inovativo como dinfunico, niio linear e 

colocam enfase niio apenas na concep<;iio, mas tambem na difusiio e na imitac;ao de urna 

dada tecnologia, reconhecendo a releviincia da inovac;ao incremental enquanto fonte de 

dinamismo economico. 

Acrescente-se que os autores evolucionistas reconhecem no processo inovativo 

elementos tacitos, niio completamente passiveis de decodificac;iio, o que lhe confere urn 

carater localizado e especifico, seja em termos do pais ou regiiio em que a inova<;iio e 

gerada, seja em termos da empresa que a concebe. Essa percepc;iio reforc;a que a inova<;iio e 

o conhecimento podem ser apropriaveis. 0 carater tacito e localizado da inovac;ao toma "o 

conhecimento" cada vez mais importante enquanto recurso economico, sobretudo devido 

ao fato de haver experiencias e habilidades incorporadas a pessoas e a organiza<;5es, 

competencias e "mem6rias" que transbordam de urna atividade economica as outras. 

Esses aspectos tern aparecido freqiientemente nos estudos e pesquisas recentes dos 

autores contemporiineos que se interessam pela localiza<;iio industrial e pela geografia 

economica. Esses autores vern incorporando as suas analises elementos relativos ao 

conhecimento, como technological spillovers, especificidades de recursos locais e outros 

elementos niio completamente quantificaveis, que escapam as relac;oes economicas strictu-
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sensu. Sao justamente esses aspectos que se encontram tambem no entendimento dos 

evolucionistas sobre o processo inovativo. 

Os autores aqui analisados (com a provavel exce.yao de Paul Krugman) tendem a 

adotar urna percep.yao da inova.yao compativel com conceitos definidos pelo marco te6rico 

evolucionista, conferindo-lhes importancia explicativa. Por exemplo, o carater localizado e 

contextual das rela<;:oes interfirmas e perceptive! nas considera<;;oes sobre padroes de 

conduta ( conven.yoes) e relacionamentos interpessoais no caso dos "distritos industrials 

italianos"; as especificidades relativas ao contexto do processo inovativo e a 16gica de 

intera.yao no interior do milieu estao presentes no enfoque dos milieux innovateurs; as 

no<;;oes de path dependence, lock-in e causalidade curnulativa se fazem presentes nos 

estudos de Brian Arthur e, por fim, o reconhecimento da importilncia dos ativos relacionais 

e da circula<;:ao do conhecimento no interior da aglomera.yao se faz notar nas reflexoes 

atuais dos autores da "Escola Califomiana" de Geografia. As se<;:oes a seguir procuram 

discutir as percep.yoes de inova<;:ao e ou mudan.ya tecnol6gica em cada urn dos grupos de 

autores tratados. 

4.1 0 que se destaca em temos de inova~iio ou mudan~a tecnologica nos estudos sobre 

"distritos industriais" 

Os autores que se dedicam ao estudo dos distritos industrials se ocuparam 

originalmente de entender o "distrito" enquanto sistema produtivo, ressaltando aspectos 

como a especializa.yao produtiva, a divisao social do trabalho, as extemalidades positivas e 

os encadeamentos produtivos a montante e a jusante. Portanto nao havia urna preocupa<;:ao 

inicial com a inova.yao, com o processo inovativo, ou com aspectos relacionados a 

tecnologia, especificamente. 

Contudo, sabe-se que a tecnologia e a inova<;:ao estao implicitas na constitui<;:iio do 

distrito quando se pensa que qualquer atividade produtiva que se de em urn distrito e 

viabilizada por algurn tipo de tecnologia (ainda que madura) e a inova.yao, mesmo que seja 

incremental, podera ocorrer com maior ou menor freqiiencia. Assim, nota-se nos trabalhos 
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originais dos autores italianos tenues mens;oes it presens:a e ao papel da tecnologia, sem 

maiores detalhes. 

Mais recentemente, sobretudo a partir da decada de noventa, os estudiosos dos 

distritos tern se preocupado em dar algum destaque it inovas;iio (em sentido amplo) e it 

mudans;a tecnol6gica, procurando compreender como a circulas;iio do conhecimento no 

interior do distrito e o desenvolvimento de urn "saber-fazer" local e especifico podem 

conduzir it geras;iio e difusiio de inovas;oes. 

Em passagens de alguns trabalhos como o de Capecchi (1990) e possivel vislurnbrar 

a tecnologia permeando discretamente a analise sem, no entanto, receber atens;iio 

deliberada. Ao fazer urna reconstituis;iio hist6rica do surgimento dos distritos italianos e de 

sua evolus;iio, o autor destaca a importiincia do ensino tecnico e cientifico para a 

capacitas;iio dos trabalhadores, em urn periodo de transis;iio de urna sociedade agrfuia para 

uma sociedade industrial, sobretudo a partir de 1950. No caso da regiiio da Emilia-Romana 

ele enfatiza os conhecimentos produzidos no campo da meciinica, gras;as a existencia de 

escolas tecnicas cuja crias;iio ja datava de fins do seculo XIX e inicio do seculo XX. Essas 

escolas tecnicas ofereceram o arcabous;o te6rico e pratico para que os trabalhadores 

aprendessem a Jidar com aquelas que, a epoca, eram consideradas altas tecnologias. 

Igualmente importante parece ter sido a transmissiio de conhecimentos relativos a 

agricultura e a pecuitria em bases cientificas. 

No periodo de 1900 a 1950 a industrializas;iio era muito escassa na regiiio da Emilia

Romana, mas ja havia alguns distritos industriais e sub-sistemas industriais urbanos da 

industria de engenharia que se organizavam com base na especializas;iio flexivel. Em 

Bolonha, por exemplo, entre 1900 e 1950, a maioria das industrias se orientava para a 

produs;iio de maquinitrio sob encomenda ou a produs;iio de prot6tipos de autom6veis ou 

motocicletas de corrida. Com as duas Guerras Mundiais, muitas industrias da regiiio foram 

levadas a fabricar produtos belicos, mas isto niio modificou as caracteristicas da produs;iio 

predominante, ja que urna vez terminadas as guerras, a produs;iio se orientou novamente 

para urna pluralidade de clientes e suas necessidades individuais (Capecchi, 1990: 40). 
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De 1950 a 1970, a produs:ao flexivel na Emi1ia-Romana orientou-se tanto para a 

produs:ao de maquinas para diferentes tipos de industria quanto para a agricultura. Entre 

essas maquinas encontravam-se maquinas de medis:ao e maquinas para envase e 

embalagem. 0 aurnento da demanda por esses bens intermediarios e a possibilidade de 

produzir com pouco capital levaram a urn grande desenvolvimento da regiao. Em 

conseqiiencia esse sistema de produs:ao se difundiu por muitas cidades, levando a 

propagas:ao de urn sistema de produs:ao baseado em empresas medias, pequenas e muito 

pequenas, onde os trabalhadores qualificados, que haviam aprendido seu oficio em cursos 

tecnicos ou na pratica (trabalhando nas empresas) eram pes:as fundamentais. 

A partir de 1970, as tecnologias eletronicas e informaticas tiveram grandes 

repercussoes nos distritos industriais, colocando urn dilema quanto a concorrencia com as 

multinacionais e a necessidade de urna reconversao completa das empresas de engenharia 

meciinica e e!etrica que predominam na regiao. Porem, essa discussao, que coloca novos 

questionamentos sobre o sucesso do modelo de desenvolvimento industrial baseado nos 

"distritos", apesar de sua releviincia, escapa aos prop6sitos deste capitulo. 

0 que se pretende evidenciar aqui, reportando parte dessa hist6ria, e que existe de 

fato urn importante componente de mudans:a tecnol6gica e aprendizado na propria nos:ao de 

distrito industrial, mesmo quando se trata de tecnologias bern menos avans:adas do que as 

que hoje sao consideradas tecnologias de ponta. Mas esta, nao e uma faceta explorada nos 

trabalhos pioneiros sobre distritos industriais. 

Ja recentemente, as tecnologias modernas e a inovas:ao (seja em produto, processos 

ou gestao) tern sido textualmente mencionadas como caracteristicas constitutivas de alguns 

dos distritos estudados. Em trabalho recente Garofoli (1994) destaca que a especializas:ao 

produtiva, no nivel da empresa e da unidade industrial, estimula a acurnulas:ao de 

conhecimentos especificos, a introdus:ao de novas tecnologias e, em ultima instiincia, 

aurnenta a autonomia economica da empresa e dos subsistemas locais. Progressivamente, 

forma-se urn sistema de informas:oes a escala local, que garante ampla e rapida circulas:ao 

das informas:oes relativas aos mercados de venda, as tecnologias alternativas utilizaveis, as 

novas materias-primas, aos componentes e aos produtos semi-acabados adequados aos 

ciclos de produs:ao e as novas tecnicas comerciais e bancarias disponiveis. 
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0 autor acrescenta que, conforme se difundem os contatos pessoais diretos entre os 

operadores locais (fomecedores e utilizadores de produtos intermediaries e de servivos its 

empresas) a transmissiio em cascata dos melhoramentos tecnicos e organizacionais e 

favorecida. Segundo o autor, a funcionalidade dessas relavoes atinge o nivel mais elevado 

nos contatos entre os inovadores e os utilizadores da inovaviio, nos sistemas locais em que 

se encontra presente o segmento produtor das maquinas necessarias a fabricaviio dos bens 

tipicos da area (por exemplo, maquinas para o fabrico de calvados em zonas calvadistas, 

maquinas de fiaviio em zonas texteis, etc). E aqui se pode perceber, como nos distritos 

industriais a presenva do setor produtor de bens intermediaries pode ser importante para a 

geraviio e difusiio de inovavoes. Note-se que esta percepyiio apresenta similitudes com 

explicayoes evolucionistas sobre a interaviio usuiirios-fomecedores como fonte de inovaviio. 

Becattini (1994) argurnenta que no distrito industrial, a introduviio de novas 

tecnologias aparece como urn avan9o social, resultado de urna tomada de consciencia por 

parte do conjunto dos segmentos de atividade industrial e de todas as camadas da 

populaviio. Segundo o autor, o sistema de valores e comportamentos da sociedade cultiva e 

dissemina o orgulho de se estar na "ponta" da tecnologia e, por isso, a inova9iio tecnol6gica 

niio surge como urna medida dolorosa ou imposta de fora, mas antes como urna 

oportunidade para reforvar urna posiviio ja adquirida60
. 

Resurnindo, principalmente a partir da decada de noventa e possivel notar a 

presenva de consideravoes a respeito do aprendizado, do carater tacito e contextual do 

conhecimento no interior do distrito, da interdependencia entre as empresas e da interaviio 

dos atores. Quando Garofoli (1994) enfatiza elementos como a acurnula9iio de 

conhecimentos especificos e a forma9iio de urn sistema de informavoes it escala local; ou 

quando - ao referir-se ao grau de "distritalidade" de urn dado sistema produtivo - Becattini 

(2000) elenca, entre outras caracteristicas, a integrayiio dialetica entre saber contextual e 

saber codificado no seio dos processes produtivos tipicos do distrito ("espiral cognitiva"); 

ambos estiio atribuindo importiincia explicativa a categorias de aniilise pr6prias dos autores 

evolucionistas. 

60 Urn distrito industrial diniimico nao esta necessariamente condenado ao atraso tecnol6gico, em compara<;ao 
corn outras fmmas de organiza9ao da prodw;ao. 
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Essa postura mais atual sinaliza que, embora o ceme das discussoes sobre distritos 

industriais nao tenha sido originalmente a inova9ao, os autores tern caminhado no sentido 

de uma interlocu9ao com os evolucionistas, procurando entender como se da, no interior 

dos distritos, o processo inovativo e demonstrando certa familiaridade com a linguagem dos 

economistas evolucionistas (Dosi, Teece, Soete, Arthur, entre outros). 

Na proxima se9ao discorre-se sobre os aspectos da inova9ao ou da mudan9a 

tecnologica que sao encontrados no enfoque dos milieux innovateurs. 

4.2 Como veem a inova~ao ou a mudan~a tecnol6gica os pesquisadores dos Milieux 

Innovateurs 

A inova9ao tecnologica apatece como questao fundamental de investiga9ao nos 

estudos conduzidos pelo GREMI (Groupement de Recherche Europeen sur les Milieux 

Innovateurs) desde o momento de sua funda9ao. Em paper de apresenta9ao da primeira 

etapa da pesquisa do GREMI sobre os "meios inovadores", Aydalot (1986) enfatiza que, ao 

constituir-se em 1984, o grupo ja se colocava o objetivo de explicitat algumas das 

insuficiencias existentes no conhecimento a respeito dos processos de difusao das novas 

tecnologias. Optou-se entao por organizat e coordenat trabalhos de pesquisa que 

permitissem compreender os processos, observat as praticas e politicas, e propor formas de 

a9ao, notadamente locais, relacionadas a inova9ao tecnologica. A propria denomina9ao do 

tipo de arranjo produtivo/espacial a ser estudado milieu innovateur - denota o interesse 

em se identificat a presen9a de processos inovativos em matcha nas localidades "alvo". 

Aydalot (1988) refere-se a inova9ao tecnologica como uma categoria nao

homogenea, dentro da qual se distinguem inova96es de produto e inova9oes de processo, 

sendo necessitrio tratat sepatadamente inova96es em industrias tradicionais daquelas 

subjacentes ao desenvolvimento de setores de alta tecnologia. Alem disso, deve-se discernir 

entre a natureza patcialmente composta ou completamente inovativa das diferentes 

tecnologias. Algumas vezes, os produtos que resultam de novas tecnologias sao 

completamente novos; sua concep9ao, seus metodos de produ9ao, o equipamento 

empregado, seu uso e seu mercado sao completamente novos. Em outros casos, porem, o 
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equipamento requerido jii. e conhecido e a produ9ao mistura antigos processos com 

processos novos, o mercado jii. existe e as marcas mantem seu valor. 

Esse juizo denota urna percepyao de Aydalot (1988) de que, em se tratando de 

desenvolvimento tecnologico nao hii. urna tinica trajet6ria e sim vii.rios padroes e trajet6rias 

possiveis. E aqui e passive! identificar urna percep9ao bastante coerente com aquela 

evolucionista a respeito das trajet6rias tecnol6gicas. 

Aydalot (1988) acrescenta que a inovayao tecnol6gica, para ser efetiva, demanda 

urna adapta9ao total dos componentes no sistema economico local: empresas, atitudes 

empresariais, rela9iies sociais, relayoes interfirmas, tudo deve agir em consonancia aos 

requerimentos ditados pela difusao de novas tecnologias nas firmas e ambientes locais. 

Segundo o autor, esses ajustes permitirao que a tecnologia avan9ada penetre nas ii.reas que 

possuam a capacidade de fazer os ajustes necessfuios. 

Duas caracteristicas do processo inovativo freqilentemente salientadas nos trabalhos 

dos pesquisadores do GREMI sao: a 16gica de interayao e a dinfunica de aprendizagem. 

Estas duas caracteristicas, por defini9ao, sao perfeitamente compativeis com a concep9ao 

evolucionista acerca do processo inovativo enquanto urn processo no qual o conhecimento 

tern urn forte carii.ter tii.cito, que toma imprescindivel a intera.yao freqilente dos atores. 0 

reconhecimento da importancia dessas caracteristicas, nos estudos do GREMI, refor.ya a 

percepyao de que hii. urna interlocuyao entre esses pesquisadores e os evolucionistas. 

A intera9ao acontece a partir do momenta em que os atores cooperam a fim de 

inovar. Essa atitude favorece a cria9ao de extemalidades especificas, as quais representam 

incentivos para que os atores se organizem em rede, com o intuito de aproveitar os recursos 

criados em comurn. Surgem, a partir dai, intera9oes cuja importancia assenta-se no fato de 

serem algo mais do que meras rela9iies de mercado, constituindo interdependencias nao 

mercantilizii.veis61
• 

A dinfunica de aprendizado, por sua vez, caracteriza a capacidade dos agentes do 

meio de modificar, ao Iongo do tempo, seu comportamento em resposta its transforma9oes 

ocorridas no ambiente em que se inserem. Esse processo compreende urna fase de 

entendimento das transforma9iies em curso e urna fase de mobilizayiio dos recursos locais, 
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a fim de criar soluv6es adequadas a nova situaviio. Assim, os atores do milieu podem 

responder as adversidades por meio da criaviio de novas empresas, da produ9iio de saberes 

especificos, etc. Os procedimentos adotados seriio mais ou menos inovadores segundo 

respondam as perturbav6es externas antecipando-se em criar novas organiza96es tecno

produtivas ou apenas adaptando-se paulatinamente (Maillat, 1995). Em termos de 

capacidade inovadora, urna rede de empresas que somente faz seus ajustes por meio de 

pequenas adaptav6es sucessivas do produto esta em desvantagem em relaviio a urna rede 

que possua urna politica tecnol6gica de ponta ou urna capacidade de criar novas 

necessidades criando, portanto, novas condi96es de concorrencia. 

Reiterando, qualquer que seja o tipo de milieu identificado, cabe a inovaviio urn 

papel de grande destaque nos estudos do GREMI. E, conforme anteriormente mencionado, 

o tratamento a ela dispensado nos trabalhos de Aydalot (1986) e Maillat (1995) (ao se 

referirem explicitamente a importancia do aprendizado e da 16gica de interaviio) deixa clara 

a convergencia de suas analises em direviio a abordagem evolucionista da inova9iio e das 

especificidades dos processos inovativos. 

A seguir discute-se o enfoque de Brian Arthur que, embora bastante diverso do 

enfoque dos milieux, tambem e compativel com a teoria evolucionista, ja que ele proprio 

pode ser considerado urn autor evolucionista. 

4.3 Como Brian Arthur considera a inova9iio ou a tecnologia 

Em seus estudos em engenharia, Arthur62 aprendera que urna nova tecnologia 

geralmente vern em varias versoes diferentes ou diferentes formatos de design. A partir 

dessa percep9iio - e analogamente ao que faz posteriormente nos modelos de decisiio de 

localizaviio industrial - o autor concebe a escolha tecnol6gica segundo uma estrutura 

analitica de problemas de escolha seqUencia! entre objetos concorrentes. Nessa estrutura 

procura-se determinar sob quais circunstilncias urn mercado de adoviio de tecnologias 

concorrentes acaba dominado por urna Unica tecnologia. Com este intuito Arthur (1988) 

define urna estrutura geral de an:ilise que preserva duas propriedades: 1. As escolhas entre 

61 Tais interdependencias encontram-se fortemente relacionadas a rela96es interpessoais. 
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tecnologias altemativas podem ser afetadas, no memento da escolha, pelo niimero de 

ado<;oes ja realizadas de cada tecnologia; 2. Pequenos eventos "ex6genos ao modelo" 

podem influenciar as ado<;oes, de forma que o elemento estocastico (aleatoric) deve ser 

permitido. 

0 autor acrescenta que cada escolha tecnol6gica ocorre na presen<;a de "retomos 

crescentes de ado<;:ao" (Arthur, 1988). Por "retomos crescentes a adoc;:ao" de uma dada 

tecnologia o autor entende: a crescente atratividade, causada por sua escolha, conforme o 

niimero de adotantes aumenta quantitativarnente. Ele argumenta que quanto mais uma 

tecnologia e adotada, mais atrativa, desenvolvida, difundida e uti! ela se torna. Ele aponta 

cinco fontes particularmente importantes de retomos crescentes de ado<;:ao: 

1. Learning by using (Arthur atribui a Rosenberg, 1982) - quanto mais uma certa 

tecnologia e adotada, mais ela e utilizada e mais se aprende sobre ela e, portanto, 

mais ela e desenvolvida e melhorada; 

2. Extemalidades de rede (Arthur atribui a Katz e Shapiro, 1985) - muitas vezes 

uma dada tecnologia oferece vantagens em se "ir junto" com outros adotantes 

(going along with), ou seja, vantagens de pertencer a uma rede de usufuios. 

Quanto mais usuarios ha, maior a probabilidade de que seus adotantes se 

beneficiem de uma maior disponibilidade e variedade dessa tecnologia; 

3. Economias de escala na produ<;:ao - geralmente, quando uma tecnologia esta 

incorporada a urn produto, o custo do produto diminui conforme o niimero de 

unidades produzidas aumenta; 

4. Retomos crescentes de informa<;:ao - geralmente uma tecnologia que e mais 

adotada goza da vantagem de ser mais bern conhecida e mais bern entendida. Para 

os agentes avessos ao risco, toma-se mais atrativo adota-la se ela esta mais 

difundida; 

62 Assim o autor afmna em Arthur (1987). 
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5. Inter-relacionamento tecnol6gico (Arthur atribui a Frankel, 1955)- muitas vezes, 

conforme uma tecnologia se torna mais adotada urn certo nillnero de outras sub

tecnologias e produtos se tornam parte de sua infra-estrutura; 

E interessante notar que as possiveis fontes de rendimentos crescentes de ado91lo 

apontadas por Arthur (1988) incorporam diretamente conceitos evolucionistas como 

learning by using e retornos crescentes de informa;;ao. Dentre as cinco fontes destacadas, 

tres poderiam ser consideradas knowledge spillovers (no91l0 que tarnbem deriva de 

formulayoes evolucionistas): o aprendizado do tipo learning by using, que provem das 

intera9oes usuario-fomecedor; os retornos crescentes de informa91io, que guardam 

sernelhan9as com as externalidades de rede (mas no caso e o uswlrio quem aprende); o 

inter-relacionarnento tecnol6gico. Uma tal percep<;iio das razoes que levam urna 

determinada tecnologia a ser cada vez mais atrativa contribui para que Arthur seja visto 

como adepto da teoria evolucionista. Entre os autores aqui analisados, ele figura como 

quem mais diretarnente dialoga com a economia da mudan9a tecnol6gica. 

A fim de ilustrar urn pouco seus modelos de escolha tecnol6gica, apresenta-se aqui 

urna breve descri<;1lo. Considera-se urn modelo em que haja dois tipos de adotantes R e S, 

cada qual com preferencias naturals pelas tecnologias A e B respectivamente. Supoe-se 

tambem que cada tipo de adotante e igualmente predominante, mas que a "entrada" de 

novos adotantes esta sujeita a ocorrencia de pequenos eventos desconhecidos, fora do 

modelo. Assim, se urn nill:nero suficiente de adotantes do tipo S (com preferencia natural 

pela tecnologia B) chegassem, por acaso, a adotar B (ultrapassando a quantidade adotada de 

A), a tecnologia B poderia se tornar suficientemente atrativa para fazer com que os 

adotantes com preferencia por A mudassem para a tecnologia B. Passaria a haver retomos 

crescentes de ado<;iio daquela dada tecnologia. Isso "trancaria" (would lock-in) o processo 

de ado<;iio em B. Nesse caso, ocorreria monop6lio da participa;;ao de mercado pela 

tecnologia B. 

Portanto, nesses modelos Arthur (1983, 1987, 1988) procura especificar a 

preferencia intrinseca dos agentes pela ado<;iio de cada urna das tecnologias e a preferencia 

dos agentes por cada uma das tecnologias uma vez ja adotada(s) alguma(s) dela(s). Ele 

considera o retorno de ado;;ao de cada tecnologia no momento da escolha, na ausencia de 
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qualquer outra tecnologia altemativa, e o retorno de ado<;ao no momento da escolha quando 

outras escolhas ja foram feitas. Assim como nos casos de escolha da localiza<;ao, os agentes 

conhecem os retomos de ado<;ao (o valor presente de escolha) de cada uma das altemativas. 

Entao a participa<;ao de mercado das distintas ado<;5es nao determina diretamente a 

proxima tecnologia a ser escolhida, mas aumenta a probabilidade de que cada tecnologia 

sej a adotada. 

A sele<;ao ocorre segundo urn sistema dinfunico em que urna das "k" tecnologias 

disponiveis e adotada a cada vez que uma escolha e feita, com probabilidades PI(x), 

p2(x), ... ,pk(x), respectivamente. Esse vetor de probabilidades p e urna fun<;ao do vetor x, ou 

seja, a participa<;ao de ados;ao das tecnologias I a k, no nlu:nero total de ados;5es ate entao. 

0 vetor inicial das propors;5es e dado como x0. A partir desse esquema e possivel 

determinar o que acontece no Iongo prazo com as propor<;5es ou participas;5es de ados;ao. 

Considerando duas funs;5es de ados;ao diferentes, Arthur observa que naquela 

funs;ao onde a probabilidade de ados;ao de uma tecnologia A e maior do que sua 

participas;ao de mercado, durante o processo de adoyao, A tende a aumentar em propors;ao; 

naquela funs;ao em que a probabilidade de ados;ao de A e mais baixa, A tende a declinar. Se 

as propors;5es ou participa<;5es de ados;ao se estabelecem conforme as ados;5es totais 

aumentam, pode-se conjeturar que elas se estabelecem em urn ponto fixo da funs;ao de 

ados;ao. Urn processo estocastico desse tipo converge, com probabilidade 1, em dires;ao a 

urn ponto fixo. Obviamente nem todos os pontos fixos sao elegiveis, somente pontos 

"atrativos" podem emergir como resultados de Iongo prazo. Esse modelo geral permite ao 

autor a proposis;ao de dois teoremas sobre path-dependence e dominilncia de uma s6 

tecnologia (Arthur, 1994): 

1. Urn processo de ado<;ao e nao-erg6dico e nao previsivel se e somente se sua 

funs;ao de ados;ao p possui multiplos pontos fixos estaveis p; 

2. Urn processo de ado<;ao converge, com probabilidade I, para a dominilncia de 

uma linica tecnologia se, e somente se, sua funs;ao de ados;ao p possui pontos 

fixos estaveis apenas onde x (vetor das preferencias) e urn vetor unitario. 
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Segundo esses teoremas, quando duas tecnologias competem, o processo de ado~ao 

sera dependente da trajet6ria. Isto e, nao basta que urna tecnologia ganhe vantagem no 

momento de sua ado~ao, essa vantagem tern de ser auto-refor~ada por urna certa 

participa~ao de mercado. 

Analogamente ao que faz no caso das escolhas de localiza~ao industrial, Arthur 

analisa os desdobramentos do processo de escolha tecnol6gica nos casos de retornos 

constantes a escala, retornos decrescentes e retornos crescentes limitados ou ilimitados. 

Cada urn desses casos tera urna solu~ao diferente, em termos matematicos, devidamente 

desenvolvida por Arthur em seus trabalhos. Ele demonstra o que acontece em cada caso e 

observa se as flutua96es que os pequenos eventos introduzem na ordem das escolhas fazem 

diferen9a para as "participa96es de ado9ao". 

Nos casos de retornos decrescentes e retornos constantes, o resultado e que ha 

pulveriza~ao das tecnologias entre possiveis mercados, sem que haja monopoliza~ao por 

parte de urna irnica tecnologia. Ou seja, varias tecnologias sao escolhidas, nao urna irnica. 

Sob retornos crescentes, Arthur conclui que a competi~ao entre objetos economicos - no 

caso tecnologias- apresenta urn carater evolutivo com urn mecanismo de "efeito fundador" 

analogo ao da genetica. Por esse motivo, retomos crescentes podem levar uma economia 

gradualmente a se "trancar" em urn resultado nao necessariamente superior aos alternativos, 

resultado este que pode ser dificil de se alterar e nao previsivel antecipadamente. 

Portanto, a ocorrencia de retomos crescentes e fundamental nos modelos 

explicativos de Arthur para a monopolizayiio da participa~ao de mercado por uma Unica 

tecnologia, pois e justamente nesse caso que podem ocorrem efeitos de lock-in por uma 

tecnologia inferior. A hist6ria toma-se importante e os acidentes hist6ricos, tais como a 

escolha inicial de uma dada tecnologia, podem determinar a soluyao de Iongo prazo, 

mesmo que esta seja sub-6tima. 

Em se tratando da substitui<;:ao de uma tecnologia antiga por uma nova, as 

altemativas podem ser pesadas em termos de uma competi~ao entre aqueles que estao 

propensos a adota-las. Decorre da maneira pela qual o autor constr6i seu modelo que os 

efeitos do aprendizado propiciam urna vantagem, em ado96es sucessivas, para qualquer 
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versao tecnol6gica que tome a dianteira. Entao o processo de ados:ao fica "trancado" 

(locked-in), pelo acaso hist6rico e pelo efeito curnulativo, a qualquer versao da tecnologia 

que tenha tido o "melhor" comeyo. 

A suposis:ao de urn carater evolutivo e path-dependent da tecnologia (com efeitos 

cumulativos) estii de acordo com a conceps:ao evolucionista do processo inovativo e da 

ados:ao de urna dada tecnologia, dentre urna diversidade de ops:oes tecnol6gicas 

excludentes. Tarnbem o aprendizado no processo inovativo acontece de forma compativel 

com as explicas:oes evolucionistas, ja que os agentes aprendem tambem com as escolhas 

dos outros agentes: hii learning by using, retomos crescentes de informas:ao e inter

relacionarnento tecnol6gico. Alem disso, h:i imita9ao, quando uns atores fazem urna 

escolha com base na escolha anteriormente realizada por outros. 

A seguir discute-se como a inovas:ao e a tecnologia aparecem nos modelos de Paul 

Krugman, que apresenta urn enfoque distinto do de Arthur. 

4.4 Como Paul Krugman ve a inova~ao ou a tecnologia 

Interessado em desenvolver urna an:ilise da localizavao industrial que seja 

modelizavel em termos de supostos de concorrencia monopolistica, Krugman63 evita 

qualquer suposto inicial sobre extemalidades tecnol6gicas acessiveis ao conjunto das 

firmas. Ele considera que economias extemas somente podem ser geradas a partir das 

intera96es no ambito do mercado, onde entrarn em jogo as economias de escala ao nivel da 

planta individual e onde ocorrem rela96es de compra e venda de uns produtores aos outros. 

Portanto, as economias intemas de escala parecem ser o principal elemento "tecnol6gico" 

dos modelos de Krugman sobre localizavao, pois mesmo reconhecendo a existencia de 

technological spillovers em alguns casos, o autor opta por nao incluir esta categoria como 

elemento explicativo em seus modelos matematicos e em seus estudos empiricos. 

Desse ponto de vista, a forma como a tecnologia figura nos modelos estilizados de 

Krugman nao parece ir alem da forma como ela entra nos modelos neocliissicos. Na 
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economia neoclassica, as restriv5es tecnol6gicas da firma sao descritas pelo conjunto de 

produ9ao ( o qual descreve todas as combinay5es de insurnos e produtos tecnologicamente 

factiveis) e pela funvao de produ9ao (a qual estabelece a quanti dade maxima de produto 

associada a urna determinada quantidade dos insurnos)64
. Outra forma de descrever as 

restri96es tecnol6gicas com as quais as firmas se defrontam e atraves do uso de 

"isoquantas", curvas que indicam todas as combinay5es de insurnos que podem produzir 

urn determinado nivel de produto. Acrescente-se que a taxa tecnica de substitui9ao entre os 

insumos mede a declividade da isoquanta65
. Nao e demais lembrar que em todos os 

mode los de Krugman examinados66
, a elasticidade de substitui9ao entre fatores tern papel 

determinante. 

Nas ana.Jises de Krugman, as economias de escala na produ9ao industrial estao 

relacionadas ao fato de que ha custos fixos, o que cria indivisibilidades que tomam 

necessaria produzir a partir de uma quantidade minima aceitavel, para que a produvao seja 

rentavel sob condiv5es de concorrencia monopolistica67
• Para tanto, havera considera96es 

acerca das possibilidades de substitui9ao entre os fatores de produ9ao, os quais neste caso, 

por op9ao do autor sao apenas trabalho (trabalhadores agricolas ou do setor atrasado e 

trabalhadores industriais ou do setor modemo)68
. 

Assim, nos modelos de localiza9iio de Krugman, a tecnologia ou a inova9ao 

tecnol6gica sao pariimetros exogenamente determinados. As economias intemas de escala 

sao resultantes da trajet6ria tecno16gica dominante na industria em questao. As economias 

de escala permitem urn aurnento da produtividade a escala da planta individual, o que faz 

com que seja mais vantajoso localizar a produ9ao em sitios com grande nurnero de 

produtores e grande contingente de consurnidores. 

63 Como ele proprio enfatiza em "Desarollo, Geografia y Teoria Econ6mica" (1995). 
64 No curto prazo alguns dos insumos estao fixos e no Iongo prazo todos os insumos sao variaveis. 

Geralmente se supOe que as isoquantas sao convexas e monotOnicas. 
65 Varian, Hall R., 1990 p. 349. 
66 Conforme discutido no capitulo anterior. 
67 

Evidentemente a produ9ao nao podera se expandir indefinidamente, ja que havera urn ponto a partir do qual 

o custo marginal passara a ser crescente. 
68 

Isso ocorre porque o autor opta por nao incluir o fator terra em sua analise, a fim de evitar o problema da 

substituivao entre terras. 
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Recapitulando, o autor faz questao de frisar (Krugman, 1995: 326) que em sua 

analise nao ha alusao a extemalidades tecnol6gicas puras: as economias extemas sao 

pecuniarias e nascem da vontade de comprar e de vender em uma regiao onde estao 

concentrados outros produtores. Ele argumenta que o comportamento do modelo depende 

do gosto dos individuos e da tecnologia das firmas - ambos observaveis - e a dinfu:nica 

provem dos efeitos de intera<;:ao. 

Como criticas ao enfoque de Krugman, poder-se-ia colocar que ele nao explica 

como as economias de escala se relacionam com o ciclo de vida do produto e como se d3. 

localiza<;:ao de setores particulares (como se explica a especializa<;:ao?). Ou seja, ao menos 

nos mencionados, modelos Krugman parece adotar uma postura "fordista" ao salientar a 

importancia da escala de produ<;:ao em uma planta individual, parecendo ignorar os efeitos e 

tendencias da produ<;:ao flexivel, as possibilidades de fragmentas:ao do processo produtivo e 

suas conseqi1encias. Enfim, suas conclusoes nao parecem de fato estar de acordo com urn 

referencial evolucionista e tampouco convergem para uma interlocu<;:ao com a economia da 

inova<;:ao. 

Entretanto, e necessaria fazer-lhe justi<;:a mencionando que ele reconhece que o 

acidente hist6rico tern carater determinante para o surgimento das aglomeras:oes ( assim 

como faz Brian Arthur) e defende tambem a ideia de causalidade cumulativa (uma no<;:ao 

tambem presente na teoria evolucionista e em Brian Arthur), ja que uma vez estabelecida 

uma localiza<;:ao, ela tende a crescer e se auto-refor<;:ar. Porem, em nenhum momenta a 

mudan<;:a tecnol6gica ou a inova<;:ao sao encontradas como alvos centrais de interesse das 

analises de Krugman. 0 aprendizado tecnoJ6gico (outro aspecto fundamental para OS 

evolucionistas) parece estar vinculado simplesmente it ado<;:ao de combina<;:oes de 

tecnologias mais avan<;adas que permitam aumento da escala produzida e da produtividade 

no ambito da planta individual. Mesmo nos estudos empiricos, Krugman se recusa, 

deliberadamente, a incluir spillovers de conhecimento como elementos explicativos de sua 

analise. 

0 proximo item discute como a mudan<;:a tecnol6gica ou a inova<;:ao sao 

incorporadas ao referendal analitico da auto-intitulada"Escola Californiana" de Geografia. 
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4.5 Como Scott e Storper veem a inova\!iio ou a mudan\!a tecnologica 

A tecnologia e a inova9ao, sem duvida, sao elementos subjacentes aos espa9os 

industriais que constituem objeto de interesse dos estudos da "Escola Californiana" de 

Geografia. Conforme ja mencionado, esses autores investigam prioritariamente arranjos de 

atividades produtivas ligadas a alta tecnologia, a industria artesanal baseada na pericia e aos 

servi9os avan9ados. Todas estas sao atividades em que se verifica haver, em maior ou 

menor grau, possibilidades de inova9ao (radical ou incremental) e presen9a de produtos ou 

processos com importante conteudo tecnol6gico. 

Entretanto, nos modelos explicativos originalmente desenvolvidos pela "Escola 

Californiana" na decada de oitenta69
, nao se atribuia poder explicativo a mudan9a 

tecnol6gica ou a inova9ao em si, afora a constata9ao empirica de que muitos desses 

complexos produtivos dedicavam-se a atividades de alta tecnologia. Esta afirma9ao e 

entendida quando se atenta para o fato de que, naquele enfoque, ate mesmo as rela96es que 

envolviam a circula9ao de conhecimento tacito e com elevado conteudo especifico eram 

explicadas a partir dos custos de transa9ao que engendravam e da necessidade de minimiza

los. 

Em urn momenta posterior de suas reflexoes, ja na decada de noventa, Scott (1996) 

e Storper (1997) caminham rumo a aceita9ao de conceitos como lock-in tecnol6gico, 

desenvolvimento tecnol6gico dependente da trajet6ria (path-dependent), caracteristicas 

localizadas e tacito-conceituais do processo de inova9a0, 0 carater locaJizado da circula!faO 

do conhecimento, etc. 

E interessante observar que o fato de Storper (1997) referir-se textualmente ao 

conceito de lock-in tecnol6gico ja acena para uma convergencia com o entendimento 

evolucionista 70 da tecnologia e dos processos a ela relacionados. Essa convergencia fica 

69 Conforrne explicado no capitulo anterior. 
7° Como critica ao enfoque evolucionista Storper (1997) apenas coloca que esse enfoque privilegia o !ado da 

oferta da vida economica em geral e, particularrnente, as institui96es que provem os recursos cruciais para a 

intera9iio e o aprendizado. Mas, segundo ele salienta, a "arquitetura da oferta" niio diz tudo. A extrema 

diversidade de produtos da economia moderna implica que diferentes tipos de produtos demandariio 
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clara quando, reavaliando a teoria da "Escola Califomiana", Storper (1997) enfatiza que os 

evolucionistas foram os primeiros a desenvolver urn tratamento apropriado para a 

tecnologia e o processo inovativo. Nesta obra, Storper ja se refere ao aprendizado e a 

intera~ii.o como elementos centrais no processo de inova91io tecnol6gica e salienta que as 

tecnologias desenvolvem-se ao longo de trilhas ou trajet6rias, as quais descrevem conjuntos 

de escolhas caracterizadas por fortes irreversibilidades, sendo impossivel prever os 

resultados a partir de urn ponto inicial. 

Storper lembra ainda que as tecnologias sao produto de escolhas interdependentes 

porque, conforrne aurnenta o nfunero de usuarios de urna dada tecnologia, esta tende a 

interceptar as possibilidades de diferentes padroes de uso ( e de produ91io) para outros 

usuarios. Esta ultima afirrnavao e condizente com o juizo de Brian Arthur (1983, 1987, 

1994) a respeito do processo de adovao de urna deterrninada tecnologia, lembrando que 

Storper (1997) faz referencia explicita as conclusoes de Brian Arthur sobre o acidente 

hist6rico, a causalidade curnulativa e o lock-in tecnol6gico. 

Portanto, o entendimento de Storper e Scott de Geografia acerca da tecnologia e da 

inova9ao parece evoluir - de sua estrita considera9ao como urn input fundamental - em 

dire91io a urna compreensao mais ampla da inova91io tecnol6gica como resultante de urn 

processo interativo de aprendizado, o qual ocorre ao longo de urna trajet6ria e origina fortes 

irreversibilidades. 

Conforrne discutido em cada urn dos itens acima, observa-se que, com a exce91io de 

Paul Krugman (com sua op9ao pelas economias internas de escala), os outros autores 

analisados tendem a abra9ar urna concep91io de inova91io e de mudan9a tecnol6gica 

condizente com aquela desenvolvida no ambito do paradigma evolucionista. 

No enfoque dos milieux innovateurs destacam-se as considera96es a respeito do 

aprendizado, do carater tacito e contextual do conhecimento no interior do meio local, da 

diferentes tipos de sistemas de inova,a:o. Urn sistema de inovayi!O refere-se a intera,a:o de demandas 

(associadas ao produto) e ofertas (relacionadas as estruturas organizacionais dessas economias), como 
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interdependencia entre as empresas e da interayao dos atores. No referencial analitico de 

Brian Arthur, que e notadamente urn autor adepto do enfoque evolucionista, encontra-se o 

caniter evolutivo e "dependente da trajet6ria" do processo inovativo. Tambem no enfoque 

de Arthur, o aprendizado tecnol6gico, com destaque para o learning by using, os retomos 

crescentes de informayao e o inter-relacionamento tecnol6gico comp5em os retomos 

crescentes de adoyiio de uma tecnologia. Por fim, na visao mais recente da "Escola 

Califomiana" de Geografia ja se encontram referencias textuais ao conceito de lock-in 

tecnol6gico, ao aprendizado e a interayiio como elementos centrais no processo de 

inovayao. 

No proximo capitulo desenvolve-se a confrontayiio entre as percepy5es das 

correntes interpretativas escolhidas quanto a localiza9ao das atividades economicas e 

quanto a mudanya tecnol6gica, procurando identificar quais os nexos possiveis entre ambos 

os temas nos referenciais analiticos desses autores. 

processos seqiienciais duais, "fora de equilfbrio" e que envolvem selevao reciproca. A "arquitetura da 

demanda" defme urn problema de avil.O CO!etiva para OS inovadores para cada tipo de produto (p. ! 08). 
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5. N exos entre inova~ao e espa~o nos enfoques dos auto res analisados 

A argurnenta9a0 desenvolvida neste trabalho sugere que as correntes de autores 

contemponmeos que tern se dedicado a estudar a localiza9ao das atividades econ6micas no 

espa9o tendem a atuar em urn campo de convergencia entre a economia regional e a 

economia industrial, incorporando crescentemente conceitos e explica96es do paradigma 

evolucionista, enquanto elementos determinantes da conforma9ao de aglomera96es 

produtivas. Como urn desdobramento desta percep9ao, argurnenta-se que os autores 

contemporaneos selecionados avan9am com rela9ao as teorias tradicionais da economia 

regional, nas quais a localiza9ao das atividades econ6micas era explicada sobretudo com 

base nos fluxos fisicos e custos de transporte dos hens intermediaries e finais. 

Afirma-se ter havido urn avan90 porque os autores aqui tratados tendem a 

incorporar como aspectos explicativos da decisao locacional elementos outros que nao 

meramente o custo em que se incorre para transportar hens ( considerando-se inclusive seu 

peso fisico ). Nas propostas explicativas dos autores analisados ganham relevancia aspectos 

relacionados ao carater localizado e tacito do conhecimento, a importfulcia do aprendizado 

para o processo inovativo, bern como os aspectos relacionais e ligados aos cantatas 

interpessoais e as conven96es, que dao coesao a urna aglomera9ao. Argumenta-se entao que 

os autores estudados evoluem com rela9ao a urn referendal convencional sabre localiz~ao 

( discutido no capitulo 2) e, ao se depararem com o paradigma evolucionista, identificam-se 

com ele em certa medida, absorvendo dele alguns elementos para compor suas pr6prias 

ana!ises sabre localiza9ao. 

Neste capitulo apresenta-se a confronta9ao das concep96es das correntes estudadas 

sabre a localiza9ao das atividades econ6micas e sabre a mudan9a tecnol6gica e o processo 

inovativo. Procura-se indicar quais nexos entre esp~o/territ6rio e tecnologia/inova9ao se 

podem depreender dos trabalhos examinados dos cinco grupos de autores abrangidos. 

Procura-se observar se, em seus referenciais analiticos, as especificidades de urn dado 

espa9o geografico favorecem a gera9ao de novas tecnologias e de inova96es (meio local 

como locus da inova9ao ), ou seja, se os elementos inerentes a localidade sao vistas como 

impulsionadores do processo inovativo ou, ao contrario, se a inova9ao provem somente das 
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firmas, independentemente do local, situas;ao em que o sitio em questao pode ser 

abandonado a qualquer momento. Procura-se, ainda, identificar em que medida o processo 

inovativo, o aprendizado e a circulas;ao do conhecimento sao componentes importantes das 

analises dos autores examinados. 

5.1. Espa~o e Mudan~a Tecnologica nos Distritos Industriais Italianos 

A perspectiva adotada originalmente pelos estudiosos dos distritos industriais e a de 

entender como surgem as aglomeras;oes produtivas, que se formam a partir de uma certa 

comunidade de empresas e uma certa comunidade humana. Portanto, a inovas;ao e a 

mudans;a tecnol6gica nao recebem, nos primeiros estudos, destaque enquanto elementos 

determinantes da configuras;ao espacial das atividades econ6micas. E claro que, na pratica, 

os aspectos relacionados a geras;ao e difusao do conhecimento estao subjacentes a 

existencia do distrito, mas s6 recentemente eles vern ganhando importiincia explicativa 

nesse enfoque. 

Nos primeiros estudos sobre os distritos industriais eram ressaltadas - enquanto 

elementos determinantes da aglomeras;ao - as extemalidades positivas, acessiveis ao 

con junto de empresas ( diferentemente das economias intemas de escala, ao nivel da planta 

individual, encontradas em Krugman), a especializas;ao produtiva, a divisao social do 

trabalho e os encadeamentos produtivos. 

Nos trabalhos recentes sobre os distritos industriais tern se destacado uma 

componente que se refere ao "saber-fazer local", ao aprendizado e a geras;ao e difusao de 

novos conhecimentos praticos ou conceituais. 0 carater localizado, especifico e tacito do 

conhecimento intemamente produzido e apropriado no interior do "distrito", dai a 

releviincia do papel dos trabalhadores que circulam entre as empresas, enquanto agentes 

detentores e disseminadores do conhecimento em questao. Essa perceps;ao enfatiza aspectos 

imateriais do espas;o concemido ( cultura, val ores, sistema de sans;oes sociais ), sugerindo a 

releviincia do que Storper ( 1997) chamou de aspectos relacionais. 
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Come'(a, entao, a haver a percep91io de que, nos "distritos", alem das vantagens 

obtidas via mercado, que geram encadeamentos para frente e para tnis e barateiam o acesso 

aos bens intermediarios, ha os aspectos intangiveis que derivam de urna cultura local, de 

urn saber-fazer especifico e de urn sistema de san91io social que orienta a conduta dos 

agentes, premiando praticas desejaveis e "repudiando" priticas inadequadas. Portanto, niio 

sao os custos de transporte fisicos nem os custos de transa91io de bens intermediarios e 

servi9os que determinam a existencia de urn distrito, mas sim sua hist6ria e a iniciativa de 

sua comunidade de empresas e atores. 

Na ultima decada, OS autores pioneiros em termos de distritos industriais tern 

discutido os desafios recentes com que os distritos "tradicionais" se defrontam, bern como 

as necessidades de incorpora91io de novas tecnologias a fim de se manterem atualizados 

com rela91io a outras industrias concorrentes
71

• A luz das transforma96es econ6micas e 

tecnol6gicas recentes e, por for9a das novas condi96es de concorrencia suscitadas pela 

globaliza'(iio, tende a haver maior reconhecimento - por parte desses autores - de que a 

inova91io pode constituir urn diferencial para a sobrevivencia, continuidade e sucesso de urn 

"distrito" qualquer. Possivelmente por isso, e que OS autores italianos tendem a incluir 

crescentemente a inova91io e a mudan9a tecnol6gica como variaveis determinantes de suas 

analises. 

Em urna passagem de urn estudo de Garofoli (1994) afirma-se que quando urn 

sistema produtivo local atinge urn nivel de desenvolvimento, de divisiio do trabalho entre 

empresas, e de integra91io da produ91io suficientemente elevados, a defini91io do setor de 

especializa91io daquele sistema toma-se cada vez mais precisa em termos de mercado. Essa 

evolu91io pode estimular o aparecimento e desenvolvimento progressivo de segmentos de 

produ91io estreitamente ligados ao setor de especializa91io originario, e diretamente 

estimulados por ele. Esses segmentos mais relacionados ao setor de especializayiio 

originario possuem freqiientemente caracteristicas econ6micas e tecnol6gicas mais 

avan9adas (com urn maior conteudo de valor agregado, maior produtividade do trabalho e 

urna rela91io capital-trabalho mais elevada), assim como urna maior capacidade de inova91io 

tecnol6gica, com urn grau mais elevado de controle do mercado. 

71 Becattini, 2000; Garofoli, 1994. 
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Quando tais desdobramentos ocorrem o sistema local pode ser elevado ao topo da 

divisao da escala regional e intemacional do trabalho, distinguindo-se progressivamente das 

areas e das empresas puramente imitadoras. Isto porque, urn posicionamento desse tipo 

pode lhe assegurar uma maior capacidade de defesa frente a concorrencia extema (das 

empresas nacionais ou estrangeiras localizadas em outros lugares), alem do que, os 

deslocamentos das fronteiras tecnol6gicas, introduzidos na area passam a ser fundamentais 

para a consolidac;:ao e a sobrevivencia do sistema local. 

Recapitulando, pode-se dizer que, embora a inovac;:ao e a mudanc;:a tecnol6gica nao 

aparecessem originalmente de maneira explicita como elementos explicativos da 

constituic;:ao mesma dos distritos industriais, elas passaram a merecer destaque 

recentemente. Acrescente-se que o conhecimento tacito-contextual incorporado aos 

trabalhadores locais e a comunidade local de empresarios esta entre os ingredientes mais 

relevantes para a existencia e continuidade do distrito. E isto sugere que ha uma tendencia 

crescente de incorporac;:ao, no marco de analise dos distritos industriais, de aspectos caros a 

economia evolucionista. Por fim, pode-se argumentar que a incorporac;:ao das 

interdependencias relacionais ( enquanto elementos cruciais para a gerac;:ao de uma dinfunica 

territorial especifica) converge com a concepc;:ao dos estudiosos dos milieux innovateurs e 

com o enfoque mais recente de alguns representantes da "Escola Californiana" de 

Geografia. 

A seguir, discute-se a percepc;:ao dos pesquisadores do GREMI sobre os possiveis 

nexos entre a localizayiio das atividades economicas e a mudan9a tecnol6gica. 

5.2. Como interagem a mudan\!a tecnologica e o espa\!o segundo os pesquisadores dos 

milieux innovateurs 

A ideia de milieu innovateur, conforme anteriormente esclarecido, foi desenvolvida 

para dar conta no plano te6rico do retournement espacial, fenomeno identificado por 

Aydalot (1986) e cuja hip6tese e a de que a modificac;:ao da posi9iio ocupada por certas 
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regioes na hierarquia espacial e essencialmente devida a dinilmicas de natureza territorial 

que surgem de maneira autonoma. 

A analise detalhada dos complexos industriais de cada urna das regioes escolhidas 

para as pesquisas do GREMf2 e a tentativa de identifica~iio/entendimento de sua for~a 

economica end6gena permitiram a cria~iio da no~iio de milieu innovateur (meio inovador). 

A no~iio de "meio" (milieu) indica que existe urna l6gica de desenvolvimento que parte dos 

pr6prios territ6rios, ou antes, de sistemas s6cio-teritoriais. Acredita-se que existem 

dinfu:nicas territoriais especificas de forma que o desenvolvimento de urna regiiio ocorre a 

partir de dentro, niio estando subordinado apenas a capacidade do local de atra~iio de 

estabelecimentos ou filiais de grandes empresas. Portanto, segundo ente enfoque, o 

desenvolvimento de urna localidade depende de sua aptidiio em suscitar iniciativas locais, 

em gerar urn tecido de novas empresas e em colocar em pratica urna dinfu:nica territorial de 

inova~iio. 

Segundo Phillipe Aydalot (1988), idealizador da abordagem dos milieux 

innovateurs, se estabelecem rela~oes entre as tecnologias avan9adas e o espa9o, podendo 

tais rela96es ser observadas desde angulos variados: a localiza9iio geografica das novas 

tecnologias, os dinamismos locais de desenvolvimento por elas suscitados, sua difusiio e a 

analise de politicas regionais e de desenvolvimento tecnol6gico. 0 autor distingue tres 

formas possiveis de se observar a rel~iio entre tecnologia e territ6rio: a primeira seria partir 

da firma individual (interessando-se por sua localiza9iio e chegando a urn conhecimento 

aperfei9oado dos fatores de localizayiio das empresas que incorporam tecnologias novas), a 

segunda seria partir das tecnologias em si (analisando seu impacto sobre o desenvolvimento 

regional) e a terceira seria partir dos meios locais (milieux). 

Maillat (1992) refere-se a tres possibilidades de identifica~iio do milieu: o enfoque 

micro-analitico, o enfoque cognitivo e o enfoque organizacional. Dentre estes enfoques, os 

que mais condizem com a no~iio de "meio" enquanto locus da inova9iio sao o enfoque 

cognitivo e o enfoque organizacional do milieu. 

72 GREMI: Groupement de Recherche Europeen sur les Milieux Innovateurs. 
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0 enfoque cognitivo se define principalmente em tomo das no((oes de savoir-faire e 

aprendizado. Segundo este enfoque, o milieu agruparia em um todo coerente um aparelho 

produtivo, uma cultura tecnica e atores. 0 espirito de empresa, as praticas organizacionais, 

as maneiras de utilizar as tecnicas, de perceber o mercado seriam elementos integrantes e 

partes constitutivas do milieu. Trata-se de urn processo de percep((iio, de compreensiio e de 

a9oes continuas. Este enfoque assimila conceitos da percep((iiO dos evolucionistas sobre os 

processos de aprendizado, de intera9iio e sobre o carater contextual e localizado do 

conhecimento, bern como a importancia da proximidade geografica para a sua transmissiio. 

Ja o enfoque organizacional do milieu seria "uma mistura de formas de organiza9iio 

que estruturam a estrategia empresarial segundo a dupla 16gica de extemalizayiio e de 

integra9iio organica (Maillat, 1992 e Quevit, 1991; citado em Maillat, 1992)". 0 conceito 

de milieu aqui referir-se-ia a sistemas de atores e de estruturas apreendidos em suas 

intera96es reciprocas. A componente organizacional que estrutura esses intercfun.bios seria 

uma variavel essencial para a compreensiio dos mecanismos que constituem o milieu. 

Note-se que o enfoque cognitivo e o enfoque organizacional do milieu atribuem ao meio 

local a capacidade de a9iio inovativa. 

Assim, o principal objetivo do enfoque do GREMI seria identificar que condi9oes

extemas a firma e intemas a localidade - sao necessarias para o nascimento e a ado9iio da 

inovayiio. Enfatiza-se, portanto, a busca do entendimento dos nexos existentes entre a 

mudan9a tecnol6gica e o territ6rio. A hip6tese e a de que os meios locais desempenham um 

papel determinante como incubadores da inovayiio e como prismas que canalizam as 

incita9oes a inovayiio. Essa abordagem, pois, concebe o "meio" como sujeito da a9iio 

inovadora e niio a empresa isoladamente. 

Pode-se destacar que a propria delimita((iiO do objeto a ser estudado pelos 

pesquisadores do GREMI ja estabelece uma rela((iio a priori entre meio (localidade) e 

inovayiio (tecnol6gica, ou organizacional, ou de processo ), de onde se percebe que os 

adeptos deste enfoque atribuem importancia explicativa a mudan9a tecnol6gica na 

determina((iio da organiza((iio espacial das atividades econ6micas. 
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Segundo os pesquisadores do GREMI, a inova9ao tecnol6gica pode surg1r 

espontaneamente ou pode ser estimulada por transforma96es maiores no ambiente 

economico em que a localidade se insere, como foi o caso dos produtores sui9os de rel6gios 

anal6gicos que, ap6s enfrentarem uma severa crise, viram-se compelidos a reconverter seu 

tecido industrial a fim de iniciar a produ9ao de rel6gios com tecnologia de ponta. Assim, 

caberia ao milieu desenvolver ou identificar novas tecnologias e perceber oportunidades 

para seu desenvolvimento, ado9ao e utilizayao. 

Entre as regioes estudadas pelos pesquisadores do GREMI (algumas de antiga 

tradi9ao industrial) muitas se viram confrontadas pelo desafio de ter de modificar, 

rapidamente, sua estrutura produtiva em resposta a urn contexto macroeconomico de crise e 

instabilidade e ao advento de tecnologias totalmente distintas daquelas que constituiam seu 

nucleo de atividade. Algumas dessas localidades optaram por adotar tecnologias 

radicalmente novas, outras optaram por mesclar e adaptar tecnologias mais modemas a urn 

parque industrial ja maduro, mas nos dois casos, coube ao milieu identificar uma nova 

oportunidade e abra9a-la. 

Assim, a capacidade de urn dado meio para inovar pode ser entendida em termos de 

sua estrutura anterior e de sua capacidade de ajuste it mudan9a. Aydalot (1988) distingue 

tres trajet6rias possiveis para os diferentes milieux de acordo com a 16gica de inova9ao: 

Reestrutura9ao ou reconversao de urn meio industrial preexistente; 

Reestruturayao corporativa de uma grande empresa que passa a atuar em urn 

campo tecnol6gico novo; 

"Produ9ao" de conhecimento e sua aplica9iio direta a produ9ao manufatureira, 

conduzida por empreendedores individuais, egressos de uma experiencia 

anterior de pesquisa, estabelecendo suas pr6prias empresas. 

A primeira trajet6ria tende a ser adotada quando empresas locals, enfrentando serio 

nsco de declinio, sao capazes de renovar e regenerar suas atividades por meio da 

incorpora9ao de progresso tecnol6gico, da reciclagem das habilidades da mao-de-obra e do 

aproveitamento de competencias desenvolvidas ao Iongo da trajet6ria industrial precedente. 
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Neste caso a inova91io - qualquer que seja sua natureza- apresenta urn caniter de filia91io 

ao tecido industrial existente. 

Na segunda trajet6ria, grandes companhias se vern impelidas a introduzir novos 

produtos e adotar novos processos a fim de manter sua participa91io no mercado e seu poder 

de monop6lio. Nesses milieux a inova91i0 procede de urna l6gica que se origina da matriz 

de urna grande empresa Do ponto de vista do enraizamento territorial, essas unidades se 

inscrevem em urna l6gica de divisao espacial do trabalho, guiadas prioritariamente por 

fatores de atra91io tais como a infra-estrutura de transporte e de comunicayao, o aparelho de 

forma91io profissional ou a qualidade de vida a ser oferecida para seus executivos. Como 

conseqiiencia, a empresa pode modificar seu sistema de localiza91io, concentrando algumas 

de suas atividades e dispersando outras. Ora, neste caso, n1io e o milieu em si que constitui 

urn diferencial. 

No terceiro tipo de trajet6ria vislurnbrada por Aydalot, as firmas em questao sao -

em sua maioria - empresas pequenas e recentemente estabelecidas, ao passo que a 

organiza91io da area industrial e totalmente diferente daquela observada nas duas outras 

trajet6rias. Nesses milieux a inova91io procede de urna l6gica de cria91io fundada sobre a 

ciencia. 0 conhecimento tecnol6gico e elaborado fora das empresas, nas universidades e 

nos laborat6rios de pesquisa publicos, sendo intemalizado pela empresa, por meio dos 

pesquisadores que criam suas pr6prias empresas ou se empregam nas empresas existentes. 

Este tipo de trajet6ria, entao teria a ver com spin-offs das universidades e centros de 

pesquisa. 

Os resultados das distintas etapas das pesquisas do GREMI permitiram que seus 

idealizadores concluissem que nem todos os meios (milieux) sao necessariamente 

inovadores. Urn meio sera mais ou menos conservador ou mais ou menos inovador segundo 

as praticas que regulam sua organiza91io sejam orientadas para a explora91io de vantagens 

adquiridas, ou ao contrario, para a cria91io de novos recursos. Qualquer que seja a estrutura 

preterita do meio (milieu), ele podera ser considerado inovador conforme tenha maior ou 

menor capacidade de organiza91io para a coopera91io, como intuito de inovar. 

De acordo com Maillat (1995) as iniciativas de coopera91io para inovar requerem 

urna abertura de uns atores com rela91io aos outros e levam a forma91io de redes de 
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interdependencia. Essas redes caracterizam a organiza((iio de um milieu e podem ter 

prolongamentos para alem dele. 0 autor acrescenta que a proximidade geografica favorece 

o aprendizado e a criatividade, mas ela em si, niio e capaz de origimi-los. Para tanto, e 

necessario que haja algo de comum entre as empresas, que seu comportamento se inscreva 

em uma 16gica de milieu. 

Por fim, os pesquisadores do GREMI argumentam que o milieu e urn conjunto que 

deve ser capaz de per em marcha um processo sinergico, niio podendo ser definido 

meramente como uma zona geografica. Seu entendimento requer que se o considere como 

uma organizac;ao territorial complexa, formada por interdependencias relacionais, 

economicas e tecnol6gicas (Maillat, 1995; 218). E nessa organiza<;iio territorial as diversas 

formas de intercfunbio niio mercantiliziivel que ocorrem no interior do milieu durante o 

processo inovativo (troca de informa((5es, colabora((oes niio precificadas, contatos com 

institutos cientificos, processos de imita((iio, etc.) sao determinantes. 

Portanto, assim como para os estudiosos dos "distritos industrials", para os pesquisadores 

dos milieux innovateurs o territ6rio e concebido como urna certa forma de organizayiio 

industrial localmente enraizada que engendra interdependencias particulares entre os 

agentes, ou entre as institui<;5es - o que cria urna dinfunica industrial especifica. 0 que hii 

de distintivo na abordagem dos milieux innovateurs (alem do papel central da capacidade 

de inovar para a caracteriza<;iio do meio inovador enquanto tal) e que o papel 

desempenhado pelo territ6rio (niio enquanto unidade topografica, mas enquanto conjunto 

de atores, relacionamentos e instituiy5es) e fundamental. 

Niio fosse aquele dado milieu, composto por aquele dado conjunto de atores e aquela dada 

reuniiio de interdependencias, ter-se-ia um aglomerado produtivo qualquer e niio se trataria 

de um milieu innovateur. Nesse aspecto, a percep((iio do milieu innovateur e coerente com a 

defini<;ao do distrito industrial enquanto conjunto de interdependencias s6cio-territorais em 

que a mudan<;a tecnol6gica e urn aspecto constitutivo. 

E necessiirio chamar aten<;iio para o fato de que, no enfoque dos milieux 

innovateurs, assim como no enfoque dos distritos industrials a preocupa((iio niio e explicar a 

decisao locacional de empresas individuals e sim entender como se formam os espa9os 

produtivos em questao e como interagem a comunidade de empresas e a comunidade de 
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atores que lhes dao identidade. No enfoque dos milieux o interesse e compreender como urn 

dado espa90 geognifico possibilita o surgimento de urn complexo economico-produtivo que 

tern a inova9iio como ingrediente principal. Assim, tanto os antigos arranjos industriais 

reconvertidos como aqueles oriundos de spin-offi universitanos e de institui96es de 

pesquisa tern aderencia ao territorio que os acolhe. Eles estao enraizados em urn certo 

espa9o geografico e nao vao se deslocar dai para buscar em outra parte vantagens 

locacionais. Dessa logica depreende-se que as rela96es hors-marche sao fundamentais para 

iniciar e manter em marcha o processo inovativo. Redes de pesquisa, contatos interpessoais, 

conven96es, rela96es usuanos fomecedor sao essenciais para a gera9ao, comunica9ao e 

difusao de conhecimentos gerados no interior do milieu. 

A seguir discute-se como Brian Arthur relaciona a mudan9a tecnologica e a 

localizayao das atividades produtivas. 

5.3. Rela~oes entre territorio e tecnologia segundo a concep~tiio de Brian Arthur 

Ao confrontar-se o modelo desenvolvido por Brian Arthur para explicar a 

localizayiio industrial ( apresentado no capitulo 3) e o modelo de decisao de ado9ao de 

tecnologias (apresentado no capitulo 4) percebe-se que hii urn principio fundador aniilogo 

em ambos os tipos de modelo: em ambos os casos a decisao e analisada em termos de urna 

competi9ao entre objetos concorrentes. No primeiro caso trata-se de urna competi9ao entre 

localizay5es alternativas por empresas, no segundo caso trata-se de urna competi9ao entre 

tecnologias excludentes. Em ambos os casos retomos crescentes de ado9ao levam ao maior 

sucesso de urna localizayao dada ou de urna tecnologia. Em ambos os casos urna escolha 

sub-6tima pode ser vencedora e, devido ao efeito de lock-in, e ii causalidade curnulativa, 

esta escolha vencedora pode se perpetuar no tempo, excluindo as alternativas. Em ambos os 

casos o processo e dependente da trajetoria preterita e hii efeitos de aprendizado. 

Nao hii, entretanto, urn modelo que relacione ao mesmo tempo a decisao de 

aloca9iio das atividades produtivas no territorio e a decisao de escolha tecnologica. Nao hii 

tampouco, urna explica9ao para a decisao de ado9ao tecnologica condicionada a urna certa 
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organiza9ao industrial no espa9o. Cada modelo explica urna decisao diferente, nao havendo 

qualquer considera9ao direta da tecnologia enquanto determinante da decisao de 

localiza9ao industrial ou vice-versa. 

Contudo, parece importante lembrar que, no termo referente a aglomera9ao 
73 

g(y1) 

na equa9ao principal do sistema, Arthur inclui sob a denomina9ao "economias de 

aglomera9ao" elementos como: o ganho ao nivel das infra-estruturas que ocorre quando urn 

sitio de localiza9ao tern urn aurnento do nlimero de firmas instaladas; o aurnento expressivo 

de seu mercado de trabalho; o aparecimento de servi9os legais e financeiros especializados; 

a disponibilidade em nivellocal de pe9as avulsas e artigos casados; conseqiiente redu9a0 do 

custo de estocagem e, por fim, redes sociais que come9am a existir, nas quais as 

informa96es, as capacidades de expertise e os contratos podem ser facilmente 

intercambiados (Arthur, 1995: 300)". 

Assim, embora Arthur nao deixe explicito quais elementos explicativos da decisao 

de localiza9iio industrial tern a ver com a circula9ao do conhecimento, com o aprendizado 

tecnol6gico e com os elementos tacitos do processo inovativo (aspectos por ele tao bern 

colocados em seus modelos de escolha tecnol6gica), ele abre precedente para que se 

considerem importantes as redes sociais que favorecem a circula9iio do conhecimento e das 

capacidades de expertise. 

Ainda assim, parece pertinente destacar que a explica9ao de Arthur sobre a ado9ao 

tecnol6gica e mais rica do que sua explica9ao para a ado9ao de urna certa localiza9ao por 

urna ou mais firmas. No modelo de ado9ao de tecnologias excludentes o autor inclui, como 

fontes dos rendimentos crescentes de ado9ao, elementos que tern carater de knowledge 

spillover como learning by using; retomos crescentes de informa9ao e inter-relacionamento 

tecnol6gico. Ja nos modelos de decisao de localiza9ao, o aprendizado parece dar-se pela 

imita9ao das escolhas de localiza9ao pioneiras e bern sucedidas. Embora a fun9ao de 

retomos crescentes de aglomera9ao aparentemente incorpore aspectos que decorrem de 

73 Em tennos dos rendimentos de localizavao apresentados no capitulo 3, expressos pela igualdade r~ = q~ + 
g(y1), percebe-se que a expressao g(y1) e a componente fundamental, ja que cada nova decisao de localiza9ao 

da-se com base nos rendimentos liquidos presentes de aglomeravao, que se devem a localiza9ao previa de 

outras empresas. Quando a fun9ao de aglomera9ao g cresce tem-se economias de aglomera9ao. Quando ela 

decresce M deseconomias de aglomera9ilo. 
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spillovers tecnol6gicos, isto esta implicito no termo g(yJ e nao aparece explicitarnente 

distinguido. 

Portanto, Arthur nao elabora uma teoria sobre os nexos entre inova9ao e territ6rio. 

Ainda que ele faca uso de um vocabulario evolucionista, sua analise da localiza9ao 

industrial resulta mais pobre (do que a analise de escolha tecnol6gica) no entendimento de 

qual o papel exercido pela inova9ao na configura9ao territorial das atividades economicas. 

A seguir discute-se a percep9ao de Paul Krugman, que parece ser a que mais destoa 

com rela9ao aos autores selecionados, seja no que concerne aos elementos determinantes da 

localiza9ao industrial, seja no que se refere ao entendimento do papel da inova9ao e dos 

technological spillovers. 

5.4 A Mudan9a Tecnol6gica e considerada na Nova Geografia Economica de Paul 

Krugman? 

Paul Krugman, ao se interessar pela Geografia Economica, propoe alguns modelos 

simplificados de equilibria geral em concorrencia monopolistica, os quais tern por 

finalidade determinar a escolha de localizayao das plantas entre sitios excludentes. Para 

efeitos de simplificayao, fala-se em dois sitios distintos. Conforme ja discutido no capitulo 

3, nesses rnodelos o autor procura explicar como o desejo individual de rnaximiza9ao das 

firmas leva a concentra9ao da produ9iio74
• Nesses modelos as varaveis determinantes sao os 

efeitos de potencial de mercado (gerando encadeamentos para frente e para tras ), as 

economias de escala internas a planta e os custos de transporte. E importante mencionar 

que em diversos trabalhos de (1991 ate 1998) o autor insiste em considerar os aspectos que 

sao quantificaveis e passiveis de modelizayao. Por esse motivo e que o autor faz questiio de 

nao incluir as economias externas geradas por spillovers de conhecimento como elementos 

explicativos de seu modelo - donde se depreende que em seu referencial de analise nao ha 

74 
Uma das constata9oes a que o autor chega e que ha possibilidade de equilibrios multiplos, nem todos 

conduzindo necessariamente a concentrayao da produ9iio, mas quando ocorre concentrayao as economias 

internas ao nivel da planta sao deterrninantes. 
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uma preocupayao em incorporar a mudanya tecnol6gica ou o aprendizado como elementos 

explicativos. 

Em "Geography and Trade" Krugman (1991) argumenta que na elabora9ao de seus 

modelos de localiza9ao ele dialoga com quatro correntes de analise econ6mica e ele proprio 

admite que seus modelos absorvem elementos de cada urna das quatro teorias. Trata-se (1) 

da "teoria dos lugares centrais"; (2) o enfoque do potencial de mercado (em Hirschman, por 

exemplo); (3) a causalidade curnulativa e (4) as extemalidades localizadas. Ele chega 

mesmo a dizer que estas tradiy5es sao perfeitamente sustentaveis em termos de urn modelo 

econ6mico rigoroso e, de fato, ele se mostra disposto a empreender tal modeliza9ao. 

0 autor discute esta afirma9ao da seguinte maneira: ele sustenta que, considerando

se urna fotografia da economia de seu modelo em urn instante do tempo, ou seja, com uma 

dada distribui9ao da industria no espa9o, (1) percebe-se que ha algumas localiza9Cies que 

sao mais atrativas para a industria do que as outras. Tampouco !he parece surpreendente 

que (2) o atrativo das distintas Jocalizay5es possa ser medido com urn indice de "potencial 

de mercado" que, embora seja mais complicado do que aquele utilizado por Hirschman, 

guarda certa semelhan9a com ele. A seguir, observando a evolu9ao dessa mesma economia, 

ele destaca que (3) a industria vai trasladar-se para Jocaliza9Cies mais atrativas mas, ao faze

lo, vai mudar o mapa dos potenciais de mercado, de forma que vai ser refor9ada a vantagem 

das Jocaliza9Cies que anteriormente ja eram as mais favorecidas. Dai o potencial de mercado 

se converte em parte de urna hist6ria circular e curnulativa. Por fim, ele destaca que (4) o 

agrupamento da produ9ao que resulta desse processo dinfu:nico pode ser visto como 

conseqiiencia de urna especie de extemalidade pecuniaria nada inconsistente com a 

descri9ao de Marshall. 

Nos trabalhos recentes de Krugman (1991, 1992, 1995, 1997), dedicados ao 

entendimento da localiza9ao das atividades produtivas no espa9o o autor nao confere a 

inova9ao ou a tecnologia urn papel de destaque enquanto parfunetros de seus modelos 

analiticos. Na realidade a inova9ao tecnol6gica e urn fator ex6geno ao modelo, mas que 

aparece subentendido na incorpora9ao - por parte da planta industrial individual - de 

progresso tecnico, quando se altemam as possiveis combina9Cies de fatores, de forma a se 

obter urn aumento da produtividade. 
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As extemalidades sao geradas a partir das rela'(5es de mercado, ou seja, conforme 

os produtores optam por se localizar em urn centro onde podem comprar de e vender para 

muitos outros produtores. Assim procedendo, os produtores podem usufruir economias nos 

custos de hens intermediarios e servi'(OS, economias estas que sao engendradas pelo 

aurnento da concorrencia. Ademais, esse centro inevitavelmente concentrara urn mercado 

consurnidor importante e urn mercado de trabalho denso e acabara por se tomar urn "Iugar 

central" (isso Krugman afirma fazendo referencia explicita a Von Thiinen). 

Em Geography and Trade, Krugman discute as tres razoes encontradas em Marshall 

para a Jocalizayao: (I) concentrayao do mercado de trabalho (labor market pooling); (2) 

provisao de bens intermediarios a urna industria, em maior variedade e a urn custo mais 

baixo; (3) extemalidades do tipo que hoje se conhece como technological spillover. 0 autor 

afirma haver em Marshall varias pontas soltas que ele pretende atar ao construir modelos 

matematicos rigorosos. 

No que conceme a concentras;ao de urn mercado de trabalho, ap6s ilustrar seu 

raciocinio com exemplos matematicos, Krugman defende que ha urna disputa entre as 

firmas (que preferem urn mercado de trabalho menos competitivo e, portanto, produ9ao em 

mais de urna localizas;ao) e os trabalhadores (que preferem urn mercado de trabalho mais 

competitivo e, portanto, a concentras;ao em urna s6 localidade). 0 resultado desse em bate 

acaba sendo a concentrayao em urn tinico centro onde haja grande contingente de mao de 

obra
75

. 

Quanto aos bens intermediarios Krugman (1991) discute que, considerando que 

haja urn grupo de bens que sirvam tanto como bern intermediario para alguns setores 

quanto como bern final para outros, se houver duas Jocalizas;oes possiveis para as firmas se 

instalarem, a decisao de umas dependera da decisao de outras. Mesmo que o consurno final 

esteja igualmente repartido entre ambas as localidades, os produtores preferirao se instalar 

75 Segundo o autor, outra maneira alternativa e talvez mais profunda de ver esta questiio seria em tennos de 

credibilidade. As firmas gostariam de convencer os trabalhadores de que elas nao iriam tentar explorar seu 

poder de monops6nio, a tim de conseguir atrair trabalhadores para seu local de produviio. Mas a llnica 

maneira de fazer isso com credibilidade seria haver finnas suficientes na localidade em questao, de maneira 

que houvesse uma garantia de competi9ao por mao-de-obra. Krugman acrescenta que a ideia de senso comum 

de que as fmnas gostariam de ter sua propria company town ( na qual os trabalhadores poderiam ser 

explorados) e correta, mas a questao e que os trabalhadores evitariam essas cidades, de forma que as firmas 

acabariam achando mais lucrativo localizar-se em centros onde M aglomera9iio de trabalhadores. 
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onde estao tambem outros produtores, os quais consomem seu bern como insumo. 0 

incentivo sera refor<,:ado pelo fato de que toda a oferta de bens intermediaries de uma dada 

firma vini para esta localizayao, tornando-se entao mais barata. Entao havera backward and 

forward linkages ( encadearnentos para frente e para tras) que servirao de incentive para que 

a produs:ao se concentre. 

Krugman (1991; 52) admite que considera em ultimo Iugar, em termos de fator de 

decisao locacional, o tipo de extemalidade que resulta de spillovers de conhecimentos entre 

firmas proximas. Segundo o autor, a enfase em alta tecnologia em muito da discussao de 

politica e a notoriedade de aglomeras:oes produtivas como o Sillicon Valley e a Route 128, 

fizerarn das extemalidades tecnologicas a coisa mais obvia a se mencionar. Como razoes 

para nao incluir as extemalidades tecnologicas em seu modelo Krugman apresenta: 

o fato empirico de que, muitas das industrias que hoje estao - ou estiverarn no 

passado - altarnente concentradas, nao sao parecidas em nada com setores de 

alta tecnologia. (Ao mesmo tempo em que o Sillicon Valley e a Route 128 sao 

muito farnosos, concentra96es igualmente notorias podem ser encontradas em 

tape<,:aria em Dalton, em produ<,:ao de joias em Providence e, historicarnente, 

sapatos em Massachussets e borracha em Akron. E nesses casos, motivos outros 

que nao as extemalidades tecnologicas, forarn muito poderosos na decisao de 

localiza9ao ); 

o fato de ele preferir fixar sua aten9ao em extemalidades que podem ser 

modelizadas e quantificadas, tais como a concentra9ao de mao de obra 

qualificada e a oferta de bens intermediaries. (Segundo ele, fluxos de 

conhecimento sao invisiveis e nao deixarn rastros que possibilitem sua 

mensura9ao); 

o fato de a tecnologia estar na moda e ele preferir nao se guiar pelos temas da 

moda. 

Krugman (1991) argumenta que ate consegue aceitar que os spillover tecnol6gicos 

possarn ser muito importantes para a localiza9ao de algumas industrias, mas ele defende 

que nao se lhes deve assumir como a raziio tipica de decisiio locacional, mesmo para a 

propria industria considerada de alta tecnologia. Ele opta por considerar somente aquelas 
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externalidades provenientes de relavoes de rnercado. Portanto nao ha, da parte de Krugman, 

qualquer convergencia com a concepyao dos milieux innovateurs e dos distritos industriais 

a respeito das externalidades, provenientes da proximidade geognifica e das interavoes dos 

atores. 

Os modelos de localizayao de Paul Krugman procuram, acima de tudo, identificar 

que parfunetros conduzem a aglomeravao da produviio industrial e como isto ocorre. Nao 

h:i, entretanto, urn cuidado em entender a localidade industrial enquanto urn meio onde 

ocorre atividade inovativa e onde ha urna interayiio dos agentes. Afinal parece que, 

entender o "meio local" nao constitui sua preocupayiio. A tecnologia e identificada, no 

ambito da planta individual, com a incorporaviio de tecnologias mais avanvadas que 

permitem aurnentar a produtividade e - por decorrencia - as economias de escala. A Unica 

consideraviio do aprendizado esta relacionada aos ganhos de escala no interior da planta 

individual. 

A escolha de localizaviio em urn sitio com grande mercado consurnidor garante que 

a produviio possa ocorrer a escala necessaria, encontrando urna demanda compativel. Como 

cada empresa prefere estar onde todas as outras estao, os encadeamentos para tnis e para a 

frente poderiio ser fortalecidos, de forma que provedores de bens intermediarios se 

localizem proximamente a seus clientes, sabendo que poderao produzir seus bens em 

grande quantidade, tendo melhores chances de conseguir escoar sua produvao. Tambem ha 

que considerar as economias de escala nos custos de transporte, ja que certos servi9os de 

transporte somente serao oferecidos para urn contingente minimo de populayao. E desse 

ponto de vista, Krugman apenas refor9a urna percep9iio que ja se encontrava nos autores 

"tradicionais" da economia regional. 

Nao ha, portanto urn papel deterrninante do meio local, com suas peculiaridades e 

relavoes hist6rico-culturais ( ainda que Krugman aceite que o acidente hist6rico possa ter 

papel decisivo no surgimento de urna aglomeravao qualquer). A decisao de localizaviio 

constitui urna decisao de alocaviio espacial de plantas individuais. Mas essas plantas sao 

completamente m6veis e desenraizadas, nao guardando qualquer relaviio de dependencia ou 

de identificavao com o meio local. Elas podem decidir se localizar em urn ou outro sitio, 
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conforme as externalidades pecuniarias lhes pare<;am mais convenientes. 0 que lhes 

importa realmente e conseguir minimizar os custos de produ<;ao das rela<;oes input-output. 

A seguir discute-se de que forma a mudan<;a tecnol6gica e incorporada entre as 

analises de Scott e Storper sobre a localiza<;ao das atividades economicas. Ver-se-a que sua 

perspectiva de analise revela-se bastante distinta da de Krugman. 

5.5. Allen J. Scott e Michael Storper: evoln4Yiio de suas posi4Yoes sobre os nexos entre 

mudan~a tecnologica e Iocaliza4Yiio 

Ao discutir as explica<;oes de Scott e Storper sobre a localiza<;ao das atividades 

economicas e o papel que cabe a mudan9a tecnol6gica ou a inova91io na configura91io 

territorial da industria e preciso ter em conta que e possivel distinguir ao menos duas 

posi<;oes nao estanques. A primeira, que aparece em boa parte de seus trabalhos iniciais, e 

que ficou conhecida como o paradigma "Coase-Williamson-Scott", tern como elementos 

determinantes os custos de transa91io. A outra, que e mais frequentemente encontrada nos 

escritos recentes de Storper, parece ter sido fruto de novas reflexoes, conforme os autores 

foram tomando contato com novos desenvolvimentos empreendidos por outras escolas de 

pensamento (como, por exemplo, os evolucionistas). E, pois, nessa recente explica<;ao que 

o pensamento californiano se acerca cada vez mais da visao evolucionista, fazendo 

referencia explicita a alguns de seus conceitos e conferindo-lhes importilncia explicativa na 

configura91io de padroes territoriais de desenvolvimento economico. 

0 modelo explicativo da localiza<;ao industrial, conforme originalmente 

desenvolvido pelos autores (auto-intitulados "Escola Californiana" de geografia), se define 

em termos de uma decisao de minimiza<;ao dos custos despedidos para transacionar hens 

finais, intermediarios e servic;os e os custos de transacionar inputs e outputs no ambito do 

mercado. Assim, alguns dos primeiros trabalhos de Scott e Storper (1986) e Scott (1996) 

ainda nao levam em considera91io que urn complexo produtivo territorialmente circunscrito 

possa ter uma dinfunica tecnol6gica propria que, por si, impulsione os agentes da inovac;ao 

a se localizarem pr6ximos uns dos outros. Ou seja, embora os arranjos produtivos por eles 
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estudados desempenhem atividades de alta tecnologia, a razao para que eles se aproximem 

geograficamente e se agrupem territorialmente reside no seu desejo de minimizar os custos 

de transa96es, ao aurnentarem seu contato com fomecedores e clientes de modo a poderem 

aurnentar suas chances de encontrar os exatos insurnos necessarios e transacionar seus 

produtos finais com a maior eficacia possivel, reduzindo o grau de incerteza. 

Trata-se de urna estrategia pela qual, ao aglomerar-se em urn grande centro, os 

produtores se inserem em urn espa9o onde ha urna maior concorn'lncia, o que pode lhes 

garantir melhores condi96es de mercado para suas transa96es intermedi:irias e finais. Esse 

argurnento fica ainda mais forte quando ha desintegra9iio vertical da produ9iio e as 

empresas tern de comprar no mercado urna serie de servi9os e de hens intermediarios que 

nao produzem intemamente. 

Adotando a estrategia de se agrupar geograficamente, os produtores previnem-se do 

oportunismo a que estariam sujeitos se dependessem de pouquissimos fomecedores ou 

pouquissimos compradores e ainda asseguram seu acesso a vantagens de flexibilidade 
76 

obtidas a partir da divisao social do trabalho entre firmas. Assim, a diminui9iio dos custos 

de transa9iio explica-se pelo mencionado aurnento da concorrencia. Pensando-se nos custos 

de transa9iio como custos extemos de coordena9iio, a presen9a mais nurnerosa de possiveis 

sub-contratados ou possiveis fomecedores garantiria urna maior concorrencia e -

exatamente pelo fato de haver grande concorrencia - maiores possibilidades de acerto 

quanto as rela96es interempresas firmadas. Sendo os grandes centros o Iugar de maior 

diversidade economica e seio por excelencia das atividades terciarias, eles tenderao a ser 

locais extremamente atrativos para alguns tipos de industria. 

Segundo Scott ( 1996) a proximidade territorial permite a redu9iio dos custos 

extemos de transa9iio e o acesso as economias de aglomera9iio, resultantes da combina9iio 

entre economias de localiza9iio e economias de urbaniza9iio. A desintegra9iio produtiva, ao 

menos em tese, facilita o acesso a economias extemas originadas a partir da divisao social 

do trabalho; a organiza9iio flexivel da produ9iio permite a flexibilidade do mercado de 

trabalho e ambas as tendencias se refor9am na aglomera9iio geografica. 

76 
Esses casas se interpenetram com aqueles analisados pela escola da especializa9ao flexivel (Piore & Sabel, 

1984). 
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Storper (1997) ressalta que quanto maior o grau de complexidade das relas;oes que 

os produtores mantem, mais os custos de transas;ao extemos tendem a aurnentar conforme 

aumente a distiincia geografica. Isso e especialmente vlilido para transas;oes que envolvarn 

conhecimento tacito ou nao codificado, transas;oes que requeirarn elevado grau de 

confians;a entre os agentes e transas;oes em que a contratas;ao contingente plena nao seja 

possivel. Aqui se percebe que neste "primeiro" enfoque, mesmo quando os aspectos tacitos 

do conhecimento sao incorporados a explicas;ao da aglomeras;ao isso ocorre por via da 

necessidade de minimizas:ao de seus custos de transas;ao. 

Assim, a aglomeras;ao espacial das atividades produtivas aparece como a solus;ao 

6tima para o desejo de minimizas;ao dos custos de transas:ao extemos a empresa, sendo que 

o sucesso dessa minimizas;ao mais do que compensa outros diferenciais de custos de 

produs;ao dependentes da distiincia (por exemplo, transporte de mercadorias ate outros 

mercados consurnidores). 

Esta explicayao ja avans;a com relas;ao aquelas que se assentarn sobre os custos de 

transporte (que aurnentam com a distancia) e com relas;ao aquelas que preveem urna 

dispersao da produs;ao no territ6rio, incitada pelo desejo dos produtores de se aproximarem 

de seus mercados, evitando seus concorrentes. Ela apreende elementos importantes das 

relas;oes inter-empresas mas nao logra incorporar aspectos intangiveis (relativos aos 

processos de inovas;ao e de aprendizado) e relas;oes nao mercantis (hors marche), as quais 

sao enfatizadas desde sempre pelos estudiosos dos milieux innovateurs. 

Assim, esta "primeira" explicas;ao dos autores califomianos para a aglomeras;ao das 

atividades economicas no espas;o se constr6i predominantemente com base nos custos de 

transas;ao de bens intermediarios e servis;os, sendo que os produtores desejarn aproximar-se 

uns dos outros para garantir urn acesso a demandantes e ofertantes em maior quantidade. 

Ou seja, o desejo de comprar e vender para outros produtores e assim garantir maior 

sucesso nas relas;oes search and matching, refors;a os encadearnentos para frente e para tras 

(backward and forward linkages). Neste aspecto, sua conceps;ao da organizas;ao da 

produs;ao no territ6rio se aproxima da de Krugman ( quanto ao desejo de comprar e vender 

em urn contexto estritamente de mercado) e se diferencia daquela dos milieux innovateurs, 

dos distritos industriais e mesmo da de Arthur, porquanto este ultimo inclui em sua 
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explica9ao o aprendizado e os elementos relativos it circula9ao do conhecimento, que nao 

sao completamente expressos em rela9oes mercantis. 

Storper (1997) conta que o enfoque da "Escola Californiana" recebeu severas 

criticas devidas ao fato de que, em muitos complexos produtivos, nao ha densas rela9oes 

locais insumo-produto em quantidade suficiente para explicar a existencia da aglomera9ao, 

ou quando ha rela9oes locais diretas insumo-produto em quantidade suficiente, elas nao sao 

suficientemente densas para explicar o tamanho da aglomera9ao e grande parte do que 

acontece no setor. 0 autor reporta tambem que ao final dos anos 1980, os representantes da 

"Escola Califomiana", reavaliando seu modelo explicative da aglomera9ao industrial, 

admitiram que o enfoque encadeamentos versus custos de transa9ao estava incompleto. 

Em capitulo de "The Regional World" (1997), fazendo uma revisao critica da 

contribui9ao da "Escola Califomiana" de Geografia, Storper afirma que a trindade 

tecnologia/organiza9ao/territ6rio continuava "cativa das rela9oes duras insumo-produto" 

(1997; pag. 28) e propoe urn modelo de interpreta9ao que incorpore, como elemento 

explicative fundamental as interdependencias nao comercializaveis (aquelas que se referem 

ao relacionamento entre os agentes, aos seus sistemas de cogni9oes e ao seu aprendizado 

con junto). Ele propoe, nesta interpreta9ao que se levem em conta os ativos relacionais, dada 

a importancia, nos dias atuais, das transa9oes convencionais-relacionais. Storper acrescenta 

ainda que as transa~oes no mercado de trabalho, nas rela9oes inter-firmas e no 

desenvolvimento de inova91io e conhecimento, tenderiam a ter pontos falhos na ausencia 

das institui96es apropriadas 
77

. 

A partir dessa proposta e que se pode vislumbrar, conforme anteriormente 

mencionado, uma "nova" posi9ao dos representantes da "Escola Califomiana" de Geografia 

sobre as razoes para a localiza9ao ( e especificamente a aglomera9ao) das atividades 

economicas ou produtivas, com maior destaque explicative para elementos intangiveis e 

referentes its dimensoes apropriaveis, especificas e localizadas dos processes de inova9ao e 

de aprendizado. E essa nova visao que vai apresentar elementos coerentes com o paradigma 

evolucionista. 

77 Nao e demais destacar que essa percep('ilo mantem inter-face com a nova economia institucional. 
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Storper (1997: 43-44) argumenta que as explicayoes para a aglomerayao ja nao 

podem se basear no mero desejo individual de maximizayao e que uma simples extensao da 

teoria dos "custos de transayao" para a "geografia dos custos de transayao" nao confere urn 

novo status para a regiao no pensamento econ6mico. Ele defende que, se por um !ado a 

proximidade se torna um ingrediente na divisao social do trabalho - permitindo que as 

firmas decidam o que produzir internamente e o que comprar externamente - ela permite, 

por outro !ado, que as firmas experimentem graus de especializayao diferentes do que seria 

possivel de outra forma. Isso estabelece dinfunicas de desenvolvimento tecnol6gico que nao 

seriam possiveis de outro modo. 

Nessa altura, o autor reconhece que as "economias" associadas a proximidade 

envolvem inerentemente efeitos de spillover e calculos a respeito de um alvo 

organizacional move!, cuja trajet6ria esta ligada a sua geografia. Ele acrescenta que as 

"economias" derivadas da proximidade representam verdadeiras externalidades positivas no 

senti do identificado por Young e Kaldor - e nao meros efeitos de divisao do trabalho do 

tipo Smith-Stiglitz (relayoes mecanicas entre maior escala e divisao do trabalho mais 

aprofundada). Disso decorre que, embora as restriyoes fisicas e de gestao derivadas da 

distancia estejam diminuindo ao Iongo do tempo com tecnologias de informayao cada vez 

mais aprimoradas, a proximidade continua sendo extremamente importante para as 

dimensoes comunicativas, interpretativas, reflexivas e de coordenayao das transa<;oes. 

Storper conclui dizendo que a existencia de conven<;oes e rela<;6es que permitem 

"reflexividade" sao como ativos para as organiza<;6es e regioes que as possuem, ou mesmo 

para os individuos nelas envolvidos. Regioes que possuem esses ativos estao em vantagem 

porque tais rela<;6es e conven<;6es sao dificeis, custosas e lentas de se reproduzir e its vezes 

sao impossiveis de se imitar. Ele entao ve as regioes nao mais como simples locus de 

extemalidades pecuniarias, mas como local de importantes estoques de ativos relacionais. 

Mais adiante (p. 61) ele chega mesmo a admitir que muitos aspectos do processo de 

desenvolvimento industrial ou setorial estao sujeitos a dinfunicas evolucionarias 

dependentes da trajet6ria tecnol6gica. 

A argumenta<;ao desenvolvida por Storper nessa "nova fase" assimila no<;oes e 

explicay6es evolucionistas e admite que ha tipos de aglomera<;ao e de atividades 
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econ6micas para as quais o conhecimento tacito-contextual e o contato face a face sao tao 

vitais que atuarn no sentido de reforvar a proximidade territorial entre os agentes. Nesse 

contexto ganham forva desde aglomeraviies como os grandes centros e as metr6poles ate os 

centros de especializaviies em alta tecnologia. 

A proposta de urna visao integrada da nova dinfunica espacial aponta para urna 

convergencia dos processos que se dao nos funbitos da organizavao industrial, da evoluvao 

tecnol6gica e das formas espaciais de organizavao da produvi'io (Storper, 1997). Em termos 

da organizavao industrial, conforme anteriormente explicitado, urna importante tendencia 78 

e a desintegra9i'io vertical, incentivando a formavao de redes de empresas estreitamente 

relacionadas. Em termos da tecnologia e dos processos inovativos, os autores destacam urn 

crescente encurtamento do ciclo de vida do produto e vislurnbram a intensificavi'io das 

relaviies usuario/produtor, ambiente cientifico/empresa e empresa! govemo/universidades. 

No que se refere ao espa9o, a tendencia seria a aglomeravao ou a reconcentravao. 

Em termos das conseqiiencias para os territ6rios os autores argurnentam que, dada a 

importancia das aglomera96es para as atividades econ6micas mais dinfunicas e "flexiveis", 

o atual processo econ6mico-espacial esta Ionge de constituir desconcentravi'io. Fala-se ao 

contrario em revitalizavi'io das metr6poles, espa9os ricos em ambientes inovadores devido, 

justamente, a grande heterogeneidade social e econ6mica que ali se encontra. Em urna 

mesma regiao metropolitana podem conviver bairros de atividade industrial decadente, 

bairros de atividade industrial de alto conteudo tecnol6gico e bairros que abrigam 

atividades de servivos avanvados. Ademais, esses tipos de atividade podem mesmo chegar a 

conviver e se interpenetrar em urn mesmo bairro79
• 

Essa proposta mais recente da conta de urna quantidade maior de fen6menos, 

relacionando tecnologia, organizavi'io e territ6rio e da espa9o para urna interpretavi'io em 

que o "meio local" pode desempenhar urn papel crucial em termos de inovavi'io e gera9i'io 

de novas tecnologias. E urna explica9ao interessante porque avanva com relavi'io a 

78 
Embora nao a t\nica. 

79 
Scott ( 1996) refere-se ainda a tendencia de haver cidades globalmente interconectadas, em urn momenta em 

que posi9il.o economica das localidades ja nil.o passa pela intermedia91io dos governos centrais enfraquecidos, 

definindo-se por meio da a9il.0 da propria localidade. Dai o grande interesse em valorizar ativos especificos 

das localidades. 
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explica<;iio da localiza<;ao com base nos custos de transporte e nos fluxos fisicos ( economia 

regional tradicional), vai alem do enfoque explicativo por meio dos custos de transa<;ao e 

gera<;ao de extemalidades pecuniarias, com amplia<;ao da escala ao nivel da planta 

individual (Krugman) e ainda admite importancia explicativa de elementos ligados a 

mudan<;a tecnol6gica, ao processo inovativo e a circula<;ao do conhecimento. Ademais, 

apresenta elementos que convergem com a percep<;ao dos pesquisadores dos milieux 

innovateurs, sobretudo no que tange as possibilidades end6genas de inova<;ao e o carater 

localizado do processo inovativo. 

Recapitulando, a analise sobre os nexos e imbrica<;oes entre a localiza<;iio das 

atividades econ6micas e a inova<;ao ( ou a mudan<;a tecnol6gica) sugere que, excetuando-se 

Paul Krugman, as correntes interpretativas aqui examinadas tendem a atribuir cada vez 

maior importfu!cia a inova<;ao como elemento explicativo da organiza9ao espacial das 

atividades economicas. E essa afirma<;iio refere-se, sobretudo a ideia de que o meio local e 

urn ambiente favorecedor do processo inovativo, seja pelos contatos que se estabelecem 

entre os agentes, seja pelo aumento das rela<;oes de confian<;a entre empresas, seja pela 

possibilidade de se contar com institui<;oes e 6rgaos locais que se prestem a fomentar a 

inova9ao, ou ainda pelo fato de que empresas de atividades correlatas localizadas 

proximamente podem descobrir nessa forma de arranjo territorial maiores perspectivas de 

movar. 

A leitura comparada dos autores selecionados parece indicar que tern havido uma 

hibrida9ao das linbas de interpreta<;ao, que tern se acelerado nos anos recentes e que parece 

se dever a percep<;ao dos autores das transforma<;oes no ambito da economia mundial, bern 

como a natureza das tecnologias hoje desenvolvidas (com encurtamento do ciclo de vida do 

produto ), a complexidade das rela<;oes economicas entre as na<;oes e blocos economicos. 

Essa conjuntura exige analises mais abertas, que tanto permitam que se entenda a estrutura 

industrial e a economia de empresas, quanto as estrategias de inova<;ao, o processo 

inovativo em si, as estrategias de localiza<;ao ou os nexos de surgimento e perpetua<;iio de 

aglomera96es industriais (ou, para ser mais geral, aglomera<;5es de atividades econ6micas). 
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Entretanto cabe uma ressalva a interpreta9ao dos distritos industriais, posto que a 

inovayao nao constituiu o ceme da preocupa9ao dos autores que se dedicaram a estuda-los. 

Ao menos nos primeiros trabalhos, o intuito dos estudos sobre distritos era compreender o 

surgimento e desenvolvimento de aglomerayiies de pequenas (e medias) empresas 

( constituidas a partir de condiyiies historicas especificas ), especializadas, trabalhando em 

atividades similares ou correlatas, que geravam encadeamentos e extemalidades positivas. 

Portanto a utilizayao de conceitos ou de categorias evolucionistas em estudos que tratam de 

"distritos industriais" e um evento mais recente. Sua ocorrencia parece ter se dado pela 

percepyao pelos proprios autores como Becattini, Brusco e Capecchi de que a amilise dos 

distritos, no contexto atual, tambem deve levar em conta aspectos como a inovayao, o 

progresso tecnico e a capacidade de lidar com a mudanya. 

Os autores italianos e os pesquisadores dos milieux innovateurs procuram explicar a 

logica de sistemas produtivos ja existentes em que, um conjunto de empresas inter

relacionadas e a comunidade de pessoas que ali atuam sao os elementos fundamentais para 

a existencia da aglomerayao. Desse ponto de vista, nao hit uma disputa entre localidades 

para a atrayao de empresas. As empresas surgem localmente, ali se desenvolvem e sua 

identidade e construida no contexto do proprio "meio local" as empresas possuem 

aderencia a comunidade de que fazem parte. Criam-se extemalidades positivas que sao 

tanto pecuniitrias, quanto derivadas dos spillovers de conhecimento. Se a inovayao 

tecnologica nao aparece com grande relevo nos trabalhos sobre distritos, a inovayao 

organizacional parece constituir um aspecto-chave. 

No enfoque dos distritos industrias nao se fala explicitamente de um meio inovador, 

como e o caso do enfoque dos milieux innovateurs, mas os conhecimentos tecnicos 

incorporados aos trabalhadores, sua circula.yao entre umas empresas e outras, as rotinas e 

conven.yiies estabelecidas por meio do contato face a face garantem as especificidades de 

cada distrito. Ja o conhecimento, seus efeitos cumulativos, o saber relacional e as 

complementaridades geradas sao aspectos destacados tanto nos distritos industriais quanto 

nos meios inovadores (milieux innovateurs). 

No caso dos milieux innovateurs, inovaylio e territorio andam juntos desde a propria 

definiyao do conceito de meio inovador: cabe ao meio local a iniciativa de inovar. E mesmo 
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que se caia na tenta<;iio de se considerar esta causalidade urn tanto tautol6gica, o enfoque e 

interessante porquanto coloca o meio local ( espa<;o geogratico em questiio) como sujeito da 

inova9iio, cabendo a comunidade de empresas e a comunidade de atores locais identificar 

novas oportunidades tecnol6gicas ou inovativas e se mobilizar para adota-las ou 

desenvolve-las. Evidentemente nem todos os meios seriio inovadores e sua capacidade de 

superar periodos de instabilidade, reconvertendo seu tecido industrial e valendo-se de 

competencias previarnente adquiridas, ira variar de uns casos para outros. 

Por outro !ado, os enfoques de Brian Arthur e Paul Krugman tern semelhan<;a no 

que se refere a analise da localizaviio industrial do ponto de vista da decisao racional 

maximizadora, mas ha diferen<;as importantes entre urn enfoque e outro. Embora Brian 

Arthur fale de retomos crescentes de ado9iio, haem seu modelo urna componente g(yi) que 

representa as economias de aglomeraviio advindas da localiza<;iio no sitio considerado, de 

outras empresas, em periodos anteriores. Esta componente do modelo de Arthur 

aparentemente incorpora aspectos ligados ao aprendizado e a difusao de urna estrategia de 

localiza<;iio, sendo que o autor menciona entre as possiveis vantagens de aglomera<;iio o 

aparecimento de redes sociais nas quais as informa<;oes, as capacidades de expertise e os 

contratos podem ser facilmente trocados. 

Porem, o modelo de Arthur sobre a concentra9iio das atividades niio indica 

explicitarnente quais sao os efeitos advindos de technological spillovers, ao passo que seus 

modelos sobre a decisiio de ado<;iio de tecnologias concorrentes apresentarn-se mais ricos, 

pois tratarn explicitarnente de spillovers tecnol6gicos, ao falar dos retomos crescentes de 

ado<;ao. 

Paul Krugman em seus modelos matematicos ou em seus estudos empiricos atribui 

maior enfase as extemalidades pecuniarias engendradas pelas interayoes no mercado e pelo 

aurnento da concorrencia em urn grande centro. As economias intemas de escala no ambito 

da planta individual fazem com que se tome vantajoso concentrar-se em urna Unica 

localiza<;iio para garantir que a produviio em escala arnpliada seja escoada. Por esse motivo 

ele privilegia os motivos marshallianos do mercado de trabalho concentrado (labor market 

pooling) e dos encadearnentos para frente e para tras nos bens intermediaries, niio 
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atribuindo qualquer relevancia aos technological spillovers enquanto raz5es determinantes 

do surgimento ou continuidade de qualquer aglomerayao industrial. 

Quanto ao peso do acidente hist6rico em termos do impulse inicial para a 

aglomerayao e quanto a causalidade curnulativa, enquanto condi9ao auto-reforyadora da 

aglomerayao, tanto Brian Arthur quanto Paul Krugman estao de acordo, mas Krugman nao 

absorve conceitos evolucionistas como o faz Arthur (que, conforme ja se argumentou, pode 

ser considerado urn evolucionista). 

Quanto a auto-intitulada "Escola Californiana de Geografia", no que aqui se 

chamou de seu "primeiro enfoque", somente os custos de transayao input-output eram 

responsaveis pela proximidade geografica das atividades econ6micas. Ou seja, na teoria 

inicialmente formulada por Allen J. Scott, os custos de transayao extemos, derivados da 

necessidade de se comprar no mercado bens intermediaries e serviyos, explicavam a 

existencia da aglomerayao. 

Ja na interpretayao que aqui se chamou de seu "novo" enfoque, e que se percebe 

com mais freqiiencia nos trabalhos recentes de Storper, se passa a incorporar aspectos 

relacionados a gera9ao e circulayao dos conhecimentos, os contatos face a face entre os 

atores (possibilitando e reforyando o processo inovativo) e os ativos relacionais enquanto 

elementos garantidores da proximidade geognifica. 

Ressalte-se que esses autores falam em aglomerayao em urn periodo em que o 

declinio dos custos de transporte e o aurnento das facilidades de comunicayao apontariam 

para a dispersao das atividades econ6micas e produtivas. 0 que ocorre e que somente 

algumas atividades industriais estao em urn grau de padronizayao tal que possam se 

localizar de forma dispersa em zonas de mais baixos salaries, mais fraca atuayil.o sindical e 

ausencia de fatores de congestao, como se fazia com plantas produtivas "fordistas". Ha 

muitas atividades contemporaneas para as quais a localizayao em grandes centres e a 

melhor soluyao, ja que se trata de areas com alto conteudo informacional ou tecnol6gico ou 

serviyos sofisticados, cujo desenvolvimento depende das intera96es em redes de 

cooperayao, que se formam principalmente nos grandes centres. 
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Nesse "outro" enfoque, encontrado em Storper (1997, 1998), os custos de transa~ao 

continuam a ser importantes para a proximidade geognifica, mas deixam de ser seus tinicos 

determinantes. Passam a ser determinantes os aspectos ligados as rela~oes entre agentes, a 

gera~ao e circula~ao do conhecimento, ao aprendizado, etc. - categorias que convergem 

com o enfoque evolucionista e aproximam a interpreta9ao do autor de alguns dos elementos 

considerados importantes pelos pesquisadores dos milieux innovateurs, para explicar a 

proximidade geognifica das empresas. 
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6. Considerac;oes finais 

Sem desejar esboc;ar uma conclusao definitiva, sao apresentadas nesta sec;ao 

algumas percepc;oes as quais foi possivel chegar a partir da analise comparativa da 

literatura selecionada. A comparac;ao das interpretac;oes de cada urn dos grupos de autores 

escolhidos quanto: (I) a localizac;ao espacial das atividades econ6micas, (2) a inovac;ao ( ou 

a mudanc;a tecnol6gica) e (3) aos nexos entre espac;o e inovac;ao permitiu concluir que: 

I) Sem perder de vista o contexto de crescimento econ6mico em que foram 

elaboradas as teorias "tradicionais" da economia regional e os motivos que 

levaram os principais autores a se interessarem pelas an:ilises de equilibria, pode

se argumentar que, de fato, os fluxos materials e os custos fisicos sao 

fundamentais para a decisiio locacional das atividades econ6micas, em suas 

analises. Como destacado no capitulo 2, para eles, as relac;oes de mercado 

( estritamente econ6micas) como os custos de produc;iio, o valor maximo de 

vendas, a disputa por fatias de mercado, etc. sao os elementos determinantes. Em 

seus modelos destacam-se os aspectos materials e os aspectos pecuniarios. Nesse 

ponto e nitida a diferenc;a entre os enfoques dos autores tradicionais da economia 

regional e os autores contemporaneos examinados neste trabalho, com excec;iio 

de Krugman, que desenvolve sua analise com base na maximizac;ao dos lucros, 

maximizac;iio dos retomos a escala e minimizac;iio dos custos de transporte. 

II) Percebe-se, igualmente que a maioria dos autores analisados ( excetuando-se 

Krugman) tende a agregar a suas an:ilises categorias niio pecuniarias (hors

marche) como e o caso de Storper - ao ressaltar os contatos face a face e os 

ativos relacionais; como os pesquisadores dos milieux innovateurs - ao 

considerarem os efeitos de transbordamento dos processes de aprendizagem no 

interior dos milieux; e como e o caso dos autores italianos - ao ressaltarem as 

caracteristicas culturais de cada distrito e os aspectos tacitos da gerac;iio e 

transmissiio do conhecimento tecnico-operacional no interior de urn linico 

distrito. Nesses enfoques a decisiio de localizac;iio ou a formac;ao de uma 

aglomerac;iio geografica de empresas niio advem do estrito desejo de minimizar 
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custos. Ou seja, os ganhos obtidos no interior de urna aglomera9ii0 nao passam 

somente pela diminui9ao de custos das rela96es mercantis. 

III) Com a clara exce9iio de Paul Krugman, as outras quatro correntes interpretativas 

veem fortes rela96es entre a inova9ao (em senti do amplo) e o espayo, seja 

atribuindo cada vez maior importancia it inova9ao como elemento explicative da 

organiza9ao espacial das atividades, seja destacando as aglomera96es 

econ6micas e socials como locus privilegiados da inovayao. E precise apenas 

advertir que: (1) na analise de Brian Arthur o nexo entre inovayao e localizayao 

nao fica explicitamente estabelecido; (2) na interpretayao dos distritos industrials 

o tipo de inova9ao mals presente e a inovayao organizacional - a inovayao 

tecnol6gica nao constitui o ceme da analise, embora esteja de algurna forma 

presente. 

IV) Os autores analisados tendem a conferir mawr importfu!cia aos aspectos 

relacionados ao carater tacite-contextual do processo inovativo - ocorrendo no 

seio do ambiente local - e it circulayao do conhecimento. Parece clare que esses 

autores, com a exce9ao de Krugman, atribuem algurna importancia aos spillovers 

de conhecimento, aos spillovers tecnol6gicos, ao aprendizado, ao contato face-a

face entre os atores e its extemalidades positivas, acessiveis ao conjunto de 

empresas da aglomerayao. Essa constata9iio nao e extensive! a Paul Krugman 

porque, como se indicou no capitulo 4, suas ana!ises rejeitam a priori a for9a 

explicativa das extemalidades positivas e dos spillovers tecnol6gicos enquanto 

elementos decisivos para a constituiyao de aglomera96es industrials, mesmo 

aquelas de alta tecnologia. Krugman insiste em urn enfoque mals centrado em 

custos de produyao, encadeamentos (backward and forward linkages), custos de 

transporte e economias intemas de escala. 

V) Ha urna importfu!cia crescente reservada aos meios locais no processo inovativo, 

precisamente porque, conforme enfatizado tanto pelos autores evolucionistas em 

geral quanto por Brian Arthur, Michael Storper, Aydalot e os autores italianos, o 

iimbito local constitui o locus privilegiado para a gerayao e circulayao do 

conhecimento e para que o processo seja realimentado. Assim, o conjunto de 
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empresas inter-relacionadas e a comunidade de empresas de que se fala no 

enfoque dos "distritos industriais" e dos "meios inovadores" se apresentam como 

ambientes apropriados para a ativa91io de processes inovativos. Por outre !ado, a 

capacidade de inovar beneficia o ambiente (milieux), aurnentando suas chances 

de desenvolvimento endogene e suas possibilidades de prosperar 

economicamente. 

VI) Quante it progresstva incorpora91io (por parte dos autores analisados) de 

conceitos e explica96es sobre a inova91io ou a mudan9a tecnol6gica 

desenvolvidos pelos evolucionistas, avan.;:ando com rela<;:ao it concep.;:ao 

neochissica da mudan.;:a tecnol6gica, ressalta-se que: (1) Os autores italianos 

apenas mais recentemente passaram a absorver conceitos e categorias 

evolucionistas, porquanto o entendimento do processo inovativo nao figurava 

entre suas prioridades de investiga.;:ao; (2) o enfoque dos milieux innovateurs, 

por sua formula91io intrinsecamente relacionada it no.;:ao de inova.;:ao - transita 

com maior familiaridade pelo terrene evolucionista: nota-se a utiliza.;:ao explicita 

de conceitos que se referem it inova91io, its trajet6rias tecnol6gicas, etc; (3) Brian 

Arthur, por ser urn autor com tendencias evolucionistas, esta familiarizado com 

esse vocabulario e dele se vale em suas an:ilises (de escolha entre tecnologias 

concorrentes e de escolha de localiza.;:oes); (4) Paul Krugman, embora nao 

desconhe.;:a a terminologia de economia da inova.;:ao, se recusa expressamente a 

adota-la em seus modelos de localiza91io; (5) Scott e Storper partem de urn 

referendal fundado em custos de transa.;:ao, mas acabam por cruzar caminhos 

com a teoria evolucionista, principalmente nos trabalhos mais recentes de 

Storper. 

VII) Por fim, pode-se acrescentar que as explica.;:oes que os autores contemporaneos 

desenvolvem acerca da localiza.;:ao das atividades tendem cada vez mais a se 

situar em urna area de convergencia entre a economia regional, a economia da 

inova~iio e a economia industrial. Ao mesmo tempo em que a economia 

regional e revista, incorporando novos elementos e se aproximando da economia 

evolucionista, a economia da organiza.;:ao industrial nao se furta de buscar urna 

129 



aproxima~ao com a economia regional (e vice-versa), o que resulta em urn 

entendimento mais rico tanto dos fen6menos referentes ao espa<;o, quanto dos 

fen6menos referentes it inova<;ao. Aqui nao resta duvida de haver urna nitida 

tendencia de interpenetra<;ao entre os enfoques que se dedicam ao entendimento 

do territ6rio e da organiza<;ao das atividades econ6micas. 

Extrapolando urn pouco o estudo comparado dos autores, a que se propos o presente 

ensaio, pode-se refletir sobre urna questao que permeia todo o trabalho: _ 0 local de fato 

importa para o advento da inova<;ao? 

A resposta e afirmativa. 0 ambiente "local" - sob a forma de urna aglomera<;ao de 

empresas que se inter-relacionam, urna cidade ou regiao especializada na produ<;ao de urn 

determinado bern ou servi<;o, urn polo de alta tecnologia ou urna metr6pole conformando 

urna "colcha de retalhos" de distritos - pode, sim, constituir espa<;o propicio para o 

processo inovativo. E essa prerrogativa do meio local (ambiente, milieu) deve-se a 

inlimeras razoes (nao pecuniarias e pecuniarias), muitas delas ja explicitadas pela literatura 

analisada: as possibilidades de gera<;ao de encadeamentos intra-setoriais e intersetoriais, 

com adensamento das rela<;oes entre empresas; o contato face-a-face, estimulando 

encontros mais freqiientes entre os atores (em ambientes de neg6cios ou de lazer) e 

facilitando a circula~ao de informa<;oes tecnicas e econ6micas; o aurnento da confian<;a 

entre atores podendo levar ao surgimento de rela96es cooperativas entre clientes e 

fomecedores, inclusive de iniciativas de coopera9ao para a inova<;ao; a circula<;ao, entre as 

empresas de urn mesmo setor ou de setores afins, de trabalhadores qualificados e com 

experiencia pratica valiosa; as economias de custo e as possibilidades de ganho de escala 

quando empresas se relinem, por exemplo, para investir em equipamentos sofisticados e 

caros, cujo investimento exige urn montante elevado de capital e cuja utiliza<;ao exige 

maior escala do que urna empresa individual poderia alcan<;ar. 

Como destaca Jane Jacobs (1970) em "The economy of cities" - ao se referir it 

cidade hipotetica de New Obsidian - a inova<;ao, em urna concentra<;ao hurnana, vern da 

inventividade e da criatividade possibilitadas pelo contato entre agentes e da percep<;ao, por 

alguns atores, de oportunidades complementares its atividades dos outros, como no caso da 
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inven;;:ao de sacolas artesanais pr6prias para se carregar pedras vulciinicas dos 

assentarnentos extratores aos assentarnentos "compradores"80
. 

Porem, nao se pode tomar por dado que toda e qualquer aglomera;;:ao seja capaz de inovar 

ou que o fmpeto inovador seja o motivo para constitui;;:ao e existencia de toda e qualquer 

aglomera;;:ao. Tampouco se pode acreditar que grandes empresas e conglomerados tenham 

pouca capacidade inovativa. Ainda menos se trata de imaginar que a inova;;:ao localizada, 

em arranjos produtivos de pequenas empresas, substituini a capacidade inovativa de 

grandes empresas e grandes conglomerados transnacionais. Trata-se de escalas de analise 

ou dimensiies distintas. Porem, guardadas as especificidades e devidas propor;;:iies, continua 

valido o argumento de que o meio local ( o milieu), geograficamente circunscrito, e espa;;:o 

favoravel para o aparecimento de inova;;:iies, ao mesmo tempo em que a capacidade de 

inovar amplia as possibilidades de permanencia continuada de uma aglomera9ao produtiva 

como urn todo. 

Cabe, por fim, advertir que o ampliado destaque que ganharam recentemente o local e a 

regiao em pesquisas e na formula;;:ao de politicas, refletem uma postura de que a inova;;:ao e 

uma meta desejavel para que as localidades possam se diferenciar - postura esta que e 

condizente com todo o movimento de reestrutura;;:ao econ6mica e social das ultimas 

decadas e que tende a aumentar a competi;;:ao predat6ria entre localidades. A generalizada 

enfase na suposta "facilidade" do local para engendrar processos inovativos pode mascarar 

ideologias segundo as quais 0 fomento as localidades e a inova;;:ao localizada deva 

substituir totalmente politicas industrials e politicas de desenvolvimento econ6mico de 

ambito nacional, sobretudo em paises subdesenvolvidos. 

80 
Leia-se Jacobs (1970: 18-39). 
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7. ANEXO A- Complemento aos modelos de Krugman 

Ap6s apresentar o modelo simples com duas regioes, Krugman concorda que falta a seu 

modelo urna diniimica explicita. Antes de se voltar a urna versiio mais completa ele julga 

necessitrio definir urn equilfbrio de curto prazo. Este sera definido em sua aceps;iio 

"marshalliana", ou seja, urn equilibrio no qual a repartis;iio dos trabalhadores entre as 

diferentes regioes pode ser considerada como dada. A seguir se supoe que os trabalhadores 

se deslocam para a regiiio que lhes oferece os maiores salitrios reais, conduzindo ou a urna 

convergencia entre as regioes, a medida que elas se aproximem de urna igualdade entre as 

relas:oes trabalhadores/camponeses, ou a urna divergencia, a medida que os trabalhadores se 

retinam em urna tinica regiiio. 

A fim de analisar o equilibrio de curto prazo, pose-se comes:ar examinando em cada 

regiiio, a demanda pelos produtos das duas regioes. 

Seja c 11 o consurno, na regiiio 1, de urn produto representativo dessa mesma regiiio e c 12 o 

consurno na regiiio 1 de urn produto representativo da regiiio 2. 

0 pres;o do produto local e simplesmente 0 pres;o p 1; 0 pres;o de urn produto proveniente da 

outra regiiio inclui os custos de transporte e corresponde a p2/a. Assim, a demanda relativa 

pelos produtos representativos e: 

clllcl2 = (ph/p2) -cr = (wh/w2) -cr 

Define-se z 11 como a relas:ao entre o gasto consagrado na regmo I pelos produtos 

industrializados de origem local e os gastos com o produto proveniente da outra regiiio, 

deve-se no tar a respeito de z que urn aurnento de I% do pres;o relativo dos bens da regiiio 1, 

embora acarrete urna redus;iio de cr% da quantidade relativa vendida, reduzira somente o 

valor em ( cr-1 )% em raziio do efeito de avalias;iio. A seguir, quanto mais bens se produzem 

na regiiio I, mais sua pors;iio, para cada pres;o relativo dado, e elevada nas compras. Entiio 

Zll = (nlln2) (ph/p2) (clllc12) = (L1/L2) (wh/w2)-(cr-l) 

De maneira similar, a relas:ao entre as despesas da regiiio 2 com o bern produzido na regiiio 

I e a despesa consagrada aos produtos locals e 

(Ll/L2) (wllw2't')-(cr·l). 

A receita total dos trabalhadores da regiiio I e igual aos gastos totais com os produtos dessa 

regiiio, nas duas regioes. ( os custos de transporte sao incluidos porque se considera que eles 
estao incorporados aos bens em si). 

Considerando-se Yl e Y2 como as receitas regionais (incluinndo-se as receitas dos 

camponese ). Entao o rendimento dos trabalhadores da regiiio I corresponde a 

WILl= ll [(zlll(l+zll))Y1 + (zl2/(l+z12))Y2] 
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E a renda dos open\rios na regiao 2 sera: 

W2L2 = ll [(lf(l+zll))Y1 + (lf(l+z12))Y2] 

As receitas das duas regioes dependem da repartivao dos trabalhadores e dos seus salarios. 

Lembrando-se que o salario dos camponeses constitui o nurnerario, obtem-se: 

Yl = (l-Jl)/2 + L1wl e Y2 = (1-Jl)/2 + w2L2 

0 conjunto de equa96es acima descrito pode ser considerado como urn sistema que define o 

salario dos trabalhadores industriais na regiao 1 e o salario dos trabalhadores industrials na 

regiao 2 (wl e w2), bern como 4 outras variaveis, estando dada a repartivao do trabalho 

entre as duas regioes. Pode-se verificar que se Ll=L2, entao wl=w2. Assim sendo, se o 

trabalho esta localizado na regiao I, a taxa de salario relativa w lfw2 pode se mexer em 

qualquer dos dois sentidos. A razao e que existem dois efeitos opostos: de urn !ado, o efeito 

do "mercado local" (todo o mais constante a taxa de salario tende a ser mals elevada nos 

mercados de tamanho importante ), de outro !ado, a importfulcia da concorrencia ( os 

trabalhadores que se encontram na regiao que possui a menor forva de trabalho industrial 

encontrarao menor concorrencia no mercado local campones - de trabalho - do que aqueles 

situados nas regiOes mais povoadas ). Em outros termos, ha urna relavao in versa entre a 

proximidade do mercado mais importante e a ausencia de concorrencia no mercado local. 

Quando se passa do equilibrio de curto prazo para aquele de Iongo prazo, urna terceira 

consideravao se torna necessaria: os trabalhadores nao se interessam pelos salarios 

nominais, mas pelos salarios reals, e os trabalhadores da regiao que possui a populavao 

mais importante, poderao comprar o bern industrial a urn prevo baixo. 

Seja f = Ll/Jl, a participa9ao da mao-de-obra industrial na regiao 1. Entao o verdadeiro 

indice do pre((o dos bens industrials para os consurnidores residentes na regiao 1 sera urna 

extensa equa9ao (p. 326) e o indice do prevo dos bens industrials para os consurnidores 

residentes na regiao 2 sera outra equavao extensa (p.326). 

Os salarios reals dos trabalhadores em cada regiao serao iguais a 

rol = wlpr~ e ro2 = w2p2-~ 

Partindo-se das equa96es de indice de prevos de bens industrials esta claro que se as taxas 

de salarios sao iguais nas duas regioes, urn deslocamento de trabalhadores da regiao 1 para 

a regiao 2 diminuiria os indices de pre9o da regiao 1 e aurnentaria os indices da regiao 2 e 

por consequencia, aurnentariam os salarios reals da regiao 1, com relavao aos salarios da 

regiao 2. Isso constitui entao uma razao a mais em favor da divergencia. 

Uma questao crucial a ser colocada e como a relavao wlfw2 varia em funvao defl 

Sabe-se, por simetria, que quando f = Yz, ou seja, quando as duas regioes possuem urn 

n\imero igual de trabalhadores, elas oferecem taxas de salario reais identicas. 
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Mas isso constitui urn equilibria estavel? Constituira se a relas;ao entre salarios reais 

( w llw2) diminuir ao mesmo tempo em que a participas;ao de trabalho industrial na regiao 

(j), porque entao, todas as vezes que urna regiao possua urna forca de trabalho superior 

aquela da outra, os trabalhadores terao tendencia de deixa-la. Nesse caso obter-se-ia 

convergencia regional. Por outro !ado, se wllw2 aurnenta ao mesmo tempo que J, os 

trabalhadores terao tendencia a emigrar em dires;ao a regiao que ja possui mais 

trabalhadores e obter-se-a divergencia regional
1
• 

Como visto anteriormente, ha duas fors;as impulsionando a divergencia - o efeito de 

mercado domestico e o efeito de indice de pres;os - e urna forca impulsionando a 

convergencia - o grau de concorrencia no mercado de trabalho campones local. A questao e 

saber qual destas fors;as e dominante. 

Em principia e possivel resolver este modelo simplesmente para salarios reals em funs;ao de 

f. Todavia isso e dificil de realizar analiticamente e urn enfoque altemativo e apresentado 

na ses;ao seguinte, com o objetivo de caracterizar os comportamentos presentes no modelo. 

Por agora tem-se que existem somente 3 parfunetros que nao podem ser eliminados pela 

escolha das unidades: a propors;ao de gastos realizados em hens industrials ().l); a 

elasticidade de substituis;ao entre os produtos ( cr) e a fras;ao de urn bern enviado que chega a 

seu destino (t). 0 modelo pode entao muito facilmente encontrar uma solu9ao nurnerica 

para uma grande variedade de parfunetros. Entao e facil mostrar que, segundo o valor dos 

parfunetros, pode-se obter urna convergencia ou urna divergencia regional. 

Em urn grafico bidimensional pode-se representar os valores calculados da rela9ao entre os 

salarios reais w llw2 como funs;ao de f em dois casos diferentes. Nos dois casos se faz a 

hip6tese de que cr=4 e !l=0,3. Em urn dos casos sup6e-se -r = 0,5 (custos de transporte 

importantes) e no outro caso se sup6e t = 0,75 (custos de transporte balxos). 

No caso de custos de transporte importantes (somente 50% do produto enviado chega ao 

destino) o salario relativo declina a medida que a propors;ao de trabalho industrial f 
aumenta. Espera-se aqui uma convergencia regional, com urna repartis;ao geografica da 

industria seguindo aquela da agricultura (pulveriza9ao ). No caso de balxos custos de 

transporte (-r = 0,75 e, portanto 75% do produto enviado chegam ao destino), entretanto a 

inclinas;ao e invertida. Espera-se entao urna divergencia regional. 

A solus;ao e encontrada mantendo-se urn dos parfunetros constantes e variando os outros. 

Outra possibilidade que Krugman apresenta e considerar inicialmente urna concentras;ao 

industrial existente e se perguntar se urna dada firma desejara se deslocar desde a 

concentras;ao em dires;ao a urna regiao com menor propors;ao de produs;ao industrial. Neste 

caso entram na analise os mesmos parfunetros do esquema anterior (a propors;ao de gastos 

realizados em hens industrials ().l); a elasticidade de substituis;ao entre os produtos (cr) e a 

fras;ao de urn bern expedido que chega a seu destino (-r)), considerando tambem a relas;ao 

das vendas de urna regiao e de outra. 
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