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RESUMO 
 
Trata-se de uma pesquisa de natureza aplicada com abordagem qualitativa e objetivo 
exploratório sobre a Aglomeração Urbana de Franca, enquanto unidade regional do 
território do Estado de São Paulo. A partir da reflexão proposta pelo Estudo Técnico 
da Emplasa (2017), este trabalho tem como problema de pesquisa identificar como a 
Aglomeração Urbana de Franca pode contribuir para o desenvolvimento regional 
considerando as dimensões: das funções públicas de interesse comum, das políticas 
públicas e das soluções compartilhadas entre o Estado e Municípios. Por meio de 
questionário eletrônico para coleta de dados, a pesquisa apontou que a Aglomeração 
Urbana de Franca pode contribuir para o desenvolvimento regional, atuando por 
intermédio de projetos piloto, parcerias e iniciativas, associando os setores público e 
privado e a sociedade civil, por intermédio do fomento de políticas públicas comuns 
ao Estado e aos Municípios, para o desenvolvimento regional. Apresentando uma 
fundamentação teórica baseada nas Teorias do Desenvolvimento, em especial no 
conjunto de Teorias de Desenvolvimento Regional, com ênfase nos fatores de 
aglomeração referenciado por Perroux (1955), Myrdal (1957) e Hirschman (1958), 
este trabalho contemplou os estudos acerca das regiões de influência das cidades e 
dos arranjos populacionais e concentrações urbanas, de modo a demonstrar a 
interdisciplinaridade entre os postulados sobre aglomerações urbanas e 
aglomerações industriais. Ao trazer para o escopo do trabalho conceitos 
contemporâneos sobre Economia Criativa e Rede de Cidades Criativas, buscaram-se 
indicadores capazes de dimensionar a economia criativa, demonstrando a 
transdisciplinaridade do trabalho no contexto da linha de pesquisa sobre dinâmicas 
territoriais e desenvolvimento regional. A pesquisa demonstrou a necessidade de se 
aprimorar os indicadores que possibilitem correlacionar a participação dos Setores 
Criativos ao Valor Adicionado dos municípios da Aglomeração Urbana de Franca. 
Desta forma, buscou-se contribuir com a reflexão sobre o papel que a Aglomeração 
Urbana de Franca, apresentando uma proposta de atuação em redes criativas, como 
forma de efetivar a relação entre os municípios que a compõem, propiciando um 
parâmetro para futuras pesquisas sobre o assunto. 
 
 
Palavras-chave: Aglomeração urbana. Desenvolvimento regional. Redes criativas. 



 
 

ABSTRACT 
 
This is applied research with a qualitative approach and exploratory objective on the 
Urban Agglomeration of Franca, as a regional unit of the territory of the State of São 
Paulo. Based on the reflection proposed by the Emplasa Technical Study (2017), this 
work has the research problem of identifying how the Urban Agglomeration of Franca 
can contribute to regional development considering the dimensions: public functions of 
common interest, public policies and solutions shared between the State and 
Municipalities. Through an electronic questionnaire for data collection, the research 
pointed out that the Urban Agglomeration of Franca can contribute to regional 
development, acting through pilot projects, partnerships, and initiatives, associating 
the public and private sectors and civil society, through the promotion of public policies 
common to the State and Municipalities, for regional development. Presenting a 
theoretical foundation based on Development Theories, especially in the set of 
Regional Development Theories, with emphasis on the agglomeration factors referred 
to by Perroux (1955), Myrdal (1957) and Hirschman (1958), this work contemplated 
the studies about the regions of influence of cities and population arrangements and 
urban concentrations, to demonstrate the interdisciplinarity between the postulates 
about urban agglomerations and industrial agglomerations. By bringing contemporary 
concepts about Creative Economy and the Network of Creative Cities into the scope 
of the work, indicators capable of scaling the creative economy were sought, 
demonstrating the transdisciplinary work in the context of the line of research on 
territorial dynamics and regional development. The research demonstrated the need 
to improve the indicators that make it possible to correlate the participation of the 
Creative Sectors with the Added Value of the municipalities of the Urban 
Agglomeration of Franca. In this way, we sought to contribute to the reflection on the 
role that the Urban Agglomeration of Franca, presenting a proposal of action in creative 
networks, as way effect the relationship between the municipalities that compose it, 
providing a parameter for future research on the Subject. 
 
 
Keywords: Urban agglomeration. Regional development. Creative networks. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Constituição Federal de 1988, em seu Art. 25 autoriza os estados, 

mediante lei complementar, a instituírem regiões metropolitanas, aglomerações 

urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para 

integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse 

comum. 

Desta forma, a Lei Complementar nº 1.323 de 22 de maio de 2018 criou 

a Aglomeração Urbana de Franca formada pelos municípios de Aramina, Buritizal, 

Cristais Paulista, Franca, Guaíra, Guará, Igarapava, Ipuã, Itirapuã, Ituverava, 

Jeriquara, Miguelópolis, Patrocínio Paulista, Pedregulho, Restinga, Ribeirão Corrente, 

Rifaina, São Joaquim da Barra e São José da Bela Vista. 

Em 2017, a Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano 

(EMPLASA) produziu um Estudo Técnico elaborado por meio de audiências públicas 

realizadas com a participação de agentes políticos, organizações e representantes da 

sociedade civil, além da coleta e da análise de dados. O estudo foi utilizado como 

referencial para a criação da Aglomeração Urbana de Franca e para compreender o 

papel que essa unidade regional pode desempenhar tanto no atendimento das 

funções públicas de interesse comum, quanto no fomento de políticas públicas e na 

influência de soluções compartilhadas dos assuntos comuns entre os municípios 

envolvidos. 

A partir da reflexão proposta neste estudo, temos como problema de 

pesquisa compreender: como a Aglomeração Urbana de Franca pode contribuir para 

o desenvolvimento regional, por meio da atuação em redes criativas, considerando as 

três dimensões indicadas pela EMPLASA, sendo as funções públicas, políticas 

públicas e soluções compartilhadas? 

Neste contexto, o presente trabalho se articula com a linha de pesquisa 

de Dinâmicas territoriais e desenvolvimento regional, em razão da abrangência da 

própria Aglomeração Urbana de Franca. Esta que alcança as regiões Administrativas 

Franca e Barretos e suas respectivas regiões de governo, além da Região de Governo 

de São Joaquim da Barra, pertencente à Região Administrativa de Franca, 

evidenciando assim as articulações entre as diversas escalas e regiões. 
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Assim, este trabalho tem por objetivo geral identificar como a 

Aglomeração Urbana de Franca pode contribuir para o desenvolvimento regional, por 

meio da atuação em redes criativas, seja no atendimento das funções públicas de 

interesse comum, seja no sentido de fomentar políticas públicas, ou exercendo 

influência na solução compartilhada dos assuntos comuns entre os municípios 

envolvidos. 

Para atingir o objetivo geral, propõem-se como objetivos específicos:  

● Identificar e analisar quais são as funções públicas de 

interesse comum ao Estado e Municípios que podem ser atendidas pela 

Aglomeração Urbana de Franca.  

● Identificar e analisar quais são as políticas públicas que 

podem ser fomentadas pela Aglomeração Urbana de Franca. 

● Identificar e analisar quais são as soluções compartilhadas 

dos assuntos comuns entre os municípios envolvidos que podem ser 

influenciados pela Aglomeração Urbana de Franca. 

● Identificar e analisar outras competências e atribuições de 

interesse comum que possam ser desenvolvidas pelo Conselho de 

Desenvolvimento da Aglomeração Urbana de Franca por meio de uma atuação 

em Redes Criativas. 

Quanto à metodologia da pesquisa, a adotada foi do tipo exploratória por 

meio de pesquisa bibliográfica, com análise de textos sobre teorias do 

desenvolvimento regional, economia criativa, redes criativas, legislação e estudos 

técnicos produzidos sobre a Aglomeração Urbana de Franca, assim como sobre o 

conceito de aglomeração urbana do ponto de vista interdisciplinar.  

Por meio da técnica de amostragem não probabilística, com uso de 

amostra intencional entre os prefeitos e ou representantes dos 19 municípios do 

Conselho de Desenvolvimento da Aglomeração Urbana de Franca, foi realizada uma 

pesquisa de opinião com a coleta de dados por questionário eletrônico, constituído de 

perguntas abertas e fechadas, dicotômicas, encadeadas e ou com ordem de 

preferência, considerando o estado de pandemia de COVID-19 (Sars-Cov-2). 

No primeiro capítulo foram abordados conceitos e definições sobre 

aglomeração urbana e seu caráter interdisciplinar, enquanto organização regional, 

fenômeno geográfico e econômico, além de temas correlatos, tais como: arranjo 

populacional e regiões de influência das cidades. 
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Os conceitos sobre desenvolvimento econômico e regional foram 

explorados no segundo capítulo a partir dos Polos de Crescimento de Perroux (1955), 

da Teoria da Causação Circular Cumulativa de Myrdal (1957), e dos “Efeitos de 

Encadeamento para Trás e para Frente”, de Hirschman (1958). 

O terceiro capítulo foi dedicado à análise e comentários sobre o Estudo 

Técnico elaborado pela EMPLASA, referente aos dezenove municípios que vieram a 

compor a Aglomeração Urbana de Franca e suas peculiaridades. 

No quarto capítulo sobre Redes Criativas e Desenvolvimento Regional 

foram analisados os conceitos e definições sobre Economia Criativa e Redes de 

Cidades Criativas, de modo a elucidar como a atuação da Aglomeração Urbana de 

Franca em Redes Criativas pode contribuir para o desenvolvimento regional e que 

serviram de referência para a elaboração da pesquisa sobre o tema. O capítulo aborda 

ainda os Indicadores da Economia Criativa no Brasil apresentando os estudos, e, as 

pesquisas mais representativas produzidas por entidades públicas e privadas, de 

modo a explorar sua convergência metodológica. 

Em Dados de Pesquisa: coleta e análise de dados - foi realizada a 

análise dos dados coletados de acordo com os objetivos da pesquisa, de modo a 

explorar o contexto regional da Aglomeração Urbana de Franca evidenciando suas 

características eminentes para uma atuação em rede ou mais especificamente por 

meio de redes criativas a partir dos setores criativos pré-concebidos.  

Por fim, na Conclusão são apresentadas as considerações sobre o 

trabalho de pesquisa, os resultados esperados e alcançados e as necessidades ou 

oportunidades que podem ensejar em novas pesquisas sobre o assunto. 
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1. A DINÂMICA TERRITORIAL DA AGLOMERAÇÃO URBANA DE 

FRANCA 

Os estados da União estão autorizados mediante lei complementar1, 

instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas 

por agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, o 

planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum.  

No âmbito da legislação paulista, as diretrizes para a Organização 

Regional do Estado de São Paulo encontram-se elencadas na Lei Complementar Nº 

760, de 01 de agosto de 1994, que trata da matéria em questão. No entanto, se faz 

necessário um breve levantamento histórico por meio da legislação para entendermos 

o processo de organização do estado até a institucionalização da Aglomeração 

Urbana de Franca. 

O Decreto nº 48.162, de 03 de julho de 1967, que dispôs sobre normas 

para regionalização das atividades da administração estadual, institucionalizou o 

modelo de unidades territoriais polarizadas com a finalidade de regionalização da 

ação governamental e de seu planejamento. Tal ação ocorreu por meio de um novo 

desenho regional formado por regiões comportando 10 unidades territoriais e sub-

regiões totalizando até 48 unidades territoriais (municípios).  

Nesse contexto, o Município de Franca compôs inicialmente a Sub-

região 6.2 dentre as 08 sub-regiões pertencentes à Região de Ribeirão Preto. 

Os municípios de Cristais Paulista, Guapuã, Itirapuã, Jeriquara, 

Patrocínio Paulista, Pedregulho, Restinga, Ribeirão Corrente, Rifaina e São José da 

Bela Vista também fizeram parte da Sub-região 6.2, com destaque para Cristais 

Paulista e Guapuã, que na realidade correspondiam à mesma unidade territorial, visto 

que, segundo o IBGE2, o distrito Crystaes, criado pela Lei Estadual nº 1.202, de 

28/07/1910 era subordinado ao município de Franca Pelo Decreto Lei Estadual nº 

14.334, de 30/11/1944 o distrito de Crystaes passou a denominar-se Guapuã, vindo a 

receber a denominação de Cristais Paulista pela Lei Estadual nº 8.092, de 28/02/1964. 

 

 
1 Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, Art. 25, § 3º. 
2 Cristais Paulista São Paulo – SP Histórico e Formação Administrativa disponível em: 
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/cristais-paulista/historico 
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Figura 1: Região de Ribeirão Preto | Sub-região 6.2 (Decreto nº 48.162 de 03/07/1967) 

 
Fonte: Próprio autor (2022) 

 

Na Figura 1, estão representados em amarelo os munícipios sub-região 

6.2, pertencente à região de Ribeirão Preto. 

Dezessete anos depois, por meio do Decreto nº 22.592, de 22 de agosto 

de 1984 e Decreto n. 22.970, de 29 de novembro de 1984, o Estado de São Paulo 

promove a descentralização de suas atividades com a criação das Regiões de 

Governo com o objetivo de estimular o processo de descentralização das atividades 

da administração geral do Estado e promover no âmbito local e regional uma ação 

integrada dos setores e órgãos da Administração Pública. 

 Nesse modelo, cada Região de Governo deveria contar com a presença 

de um Escritório Regional do Governo, de um Colegiado da Administração Estadual e 

de um Colegiado das Administrações Municipais. Dentre as atribuições desses órgãos 

se destaca aquela descrita no Art. 3º inciso IV “definir prioridades regionais, buscando 

viabilizá-las junto às esferas da Administração Pública”. 

Ainda no âmbito do Decreto nº 22.592, de 22 de agosto de 1984, deve-

se ressaltar o Colegiado das Administrações Municipais, composto pelos Prefeitos dos 
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Municípios integrantes da respectiva Região do Governo, e do Colegiado da 

Administração Estadual, formado pelos Delegados e Representantes das Secretarias 

e Autarquias do Estado, que em sua essência apresentam os moldes do Conselho de 

Desenvolvimento da Aglomeração Urbana, conforme veremos nos próximos 

capítulos.   

Como fruto dessa nova regionalização da administração pública do 

Estado de São Paulo, surge a Região de Governo de Franca por meio do Decreto nº 

22.593, de 22 de agosto de 1984, formada pelos municípios de Aramina, Batatais, 

Buritizal, Cristais Paulista, Guará, Igarapava, Ipuã, Itirapuã, Ituverava, Jeriquara, 

Miguelópolis, Patrocínio Paulista, Pedregulho, Restinga, Ribeirão Corrente, Rifaina, 

São José da Bela Vista e Franca. 

 

Figura 2: Região de Governo de Franca (Decreto nº 22.593, de 22/08/1984) 

 
Fonte: Próprio autor (2022)  

 

Na Figura 2 estão representados em amarelo os munícipios Sub-região 

6.2, pertencentes à Região de Ribeirão Preto e em azul os municípios que foram 

integrados a essa formação regional para a constituição da Região de Governo de 

Franca. 
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Quase três anos mais tarde, por meio do Decreto nº 26.581, de 05 de 

janeiro de 1987, o Estado compatibiliza as regiões administrativas com as regiões de 

Governo criadas pelo Decreto nº 22.970, de 29/11/1984, com destaque para a Região 

de Governo de São Joaquim da Barra, integrada pelos seguintes municípios: Ipuã, 

Morro Agudo, Nuporanga, Orlândia, Sales de Oliveira e São Joaquim da Barra, que 

futuramente iriam compor a Região Administrativa de Franca. 

Em 1990, é criada a Região Administrativa de Franca integrada pelas 

Regiões de Governo de Franca e de São Joaquim da Barra por meio do Decreto nº 

32.141, de 14 de agosto de 1990. 

 

Figura 3: Região Administrativa de Franca (Decreto nº 26.581, de 05/01/1987) 

 
Fonte: Próprio autor (2022) 

 

Fazendo uso da combinação das cores primárias: amarela e azul, 

utilizadas anteriormente nas figuras 1 e 2 respectivamente, observa-se na Figura 3, 

em verde, a Região de Governo de Franca em sua integralidade, e em vermelho, a 

Região de Governo de São Joaquim da Barra, com destaque para Ipuã em roxo que 

inicialmente compôs a Região de Governo de Franca, passando a compor a Região 

de Governo de São Joaquim da Barra. 
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Por meio da coleta e análise de dados, além de audiências públicas 

realizadas pela Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano (EMPLASA) com a 

participação de agentes políticos, organizações e representantes da sociedade civil, 

o Estudo Técnico publicado em 2017 pela EMPLASA serviu como referencial para a 

formação da Aglomeração Urbana de Franca. 

Desta forma, a Aglomeração Urbana de Franca foi criada a partir da 

publicação da Lei Complementar nº 1.323, de 22 de maio de 2018, com base na Lei 

Complementar nº 760 de 01/08/1994, tendo sido agregados em seu Art. 3° os 

municípios de Aramina, Buritizal, Cristais Paulista, Franca, Guaíra, Guará, Igarapava, 

Ipuã, Itirapuã, Ituverava, Jeriquara, Miguelópolis, Patrocínio Paulista, Pedregulho, 

Restinga, Ribeirão Corrente, Rifaina, São Joaquim da Barra e São José da Bela Vista, 

conforme ilustrado na Figura 4.  

 

Figura 4: Aglomeração Urbana de Franca: Municípios Integrantes 

 
Fonte: Próprio autor (2022) 

 

A pesquisa documental acerca da legislação pública estadual, buscou 

apresentar os atos que levaram à constituição da Aglomeração Urbana de Franca, 
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todavia não foram encontradas evidências da dissolução da Região Administrativa ou 

das regiões de governo, suscitando assim sua coexistência. 

 Com o objetivo de entender o conceito de aglomeração urbana, será 

apresentado no próximo capítulo uma abordagem interdisciplinar, de maneira a 

evidenciar a complementariedade entre suas definições, no contexto deste trabalho. 

 

 

1.1. AGLOMERAÇÃO URBANA, UMA ABORDAGEM MULTIDISCIPLINAR 

 

A Lei Complementar nº 760 de 01/08/1994, outrora citada, traz em sua 

redação a definição de aglomeração urbana como sendo: 

 

Artigo 4° - Considerar-se-á aglomeração urbana o agrupamento de 
municípios limítrofes, a exigir planejamento integrado e a recomendar ação 
coordenada dos entes públicos nele atuantes, orientada para o exercício das 
funções públicas de interesse comum, que apresente, cumulativamente, as 
seguintes características: 
 
I - relações de integração funcional de natureza econômica-social; e 
II - urbanização contínua entre municípios ou manifesta tendência nesse 
sentido. 

 

Nesse sentido, a Lei nº 13.089, de 12 de janeiro de 2015, que instituiu o 

Estatuto da Metrópole, traz um referencial sobre a aglomeração urbana e das funções 

públicas de interesse comum, assim como sobre o planejamento integrado e a ação 

coordenada dos entes públicos.  

A Lei nº 13.089, de 12 de janeiro de 2015 define a aglomeração urbana 
como:  

Art. 2º Para os efeitos desta Lei, considera-se: 
 
I – aglomeração urbana: unidade territorial urbana constituída pelo 
agrupamento de 2 (dois) ou mais Municípios limítrofes, caracterizada por 
complementaridade funcional e integração das dinâmicas geográficas, 
ambientais, políticas e socioeconômicas; 

 

A 2ª edição do estudo sobre Arranjos Populacionais e Concentrações 

Urbanas do Brasil (2016), publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) traz a identificação e a delimitação das maiores aglomerações de população 

no país desde a década de 1960. Período este que, segundo Cavalcante (2008), 
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sucede as publicações sobre as teorias de desenvolvimento regional com ênfase nos 

fatores de aglomeração e que serão abordados na sequência deste trabalho. 

Segundo o estudo sobre Arranjos Populacionais e Concentrações 

Urbanas do Brasil, o surgimento de novos arranjos resulta em padrões que variam 

desde a "cidade-região" (SCOTT et al., 1998 apud IBGE, 2016) até pequenos 

agrupamentos de municípios estruturados em rede, ou de municípios com porte 

demográfico considerável, que possuem características próprias nas suas 

articulações com os municípios no entorno. 

 

São diferentes formas espaciais relacionadas às novas tendências da 
economia, concentração metropolitana com base na chamada economia de 
aglomeração e desconcentração de atividades produtivas para as cidades de 
menor porte, constituição de arranjos populacionais que lentamente superam 
o modelo histórico de urbanização do País (IBGE, 2016). 

 

Na década de 1970, com a criação do Plano Nacional de 

Desenvolvimento (PND), Davidovich e Lima (1975, apud IBGE, 2016), a pedido da 

Comissão Nacional de Regiões Metropolitanas e Política Urbana (CNPU), 

identificaram no país as aglomerações urbanas como unidades que apresentavam um 

processo intenso de urbanização, associado a uma quantidade mínima de população. 

 

Para as autoras (1975), as aglomerações urbanas: a) resultam da expansão 
de uma cidade central; b) apresentam estrutura espacial característica para 
os municípios vizinhos; c) possuem diferentes níveis de hierarquia; e d) 
podem ser do tipo metropolitano e do não metropolitano (IBGE, 2016). 

 

No contexto do estudo realizado por Davidovich e Lima (1975, apud 

IBGE 2016), além das aglomerações urbanas do tipo metropolitano e não 

metropolitano, foram identificadas as aglomerações formadas por duas ou mais 

cidades, cuja soma das populações das cidades-núcleos deveria ter, no mínimo, 

75.000 habitantes. 

Nota-se que essa última configuração se assemelha à definição dada 

pela Lei nº 13.089, de 12 de janeiro de 2015, ainda que a legislação não defina o 

número de habitantes. 

Ainda no âmbito do estudo foram definidos critérios urbanos e de 

integração para delimitar as aglomerações urbanas, entendendo como os Critérios 

Urbanos os demográficos, de estrutura econômica e outros critérios complementares 

opcionais, e, os Critérios de Integração, os relacionados com espaço urbanizado 
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contínuo e sem espaço urbanizado contínuo, ressaltando que os critérios de 

integração não se resumem ao fato de ter ou não ter espaço urbanizado contínuo, 

mas principalmente à articulação por meio dos deslocamentos pendulares. 

Segundo o IBGE (2016), os resultados permitiram classificar as 

aglomerações urbanas em três categorias, sendo: a metropolitana, aquelas abaixo do 

nível metropolitano e as de espaço urbanizado contínuo, assim como também permitiu 

classificar as aglomerações em torno dos padrões de urbanização polinuclear e em 

eixos. 

Conforme abordado por Miyazaki (2008), em seu estudo sobre o 

processo de aglomeração urbana dos municípios de Álvares Machado, Presidente 

Prudente e Regente Feijó, “a aglomeração é considerada aqui como o processo de 

junção/articulação de centros urbanos distintos, tanto por meio da expansão territorial 

urbana quanto pela intensificação dos fluxos interurbanos”.  

Embora possa parecer uma questão de semântica, existe uma diferença 

entre aglomeração e aglomerado. Sobre o assunto, Matos (2000, apud MIYAZAKI, 

2008, p. 12) destaca que Aglomeração urbana é um conceito de uso relativamente 

recente no Brasil. 

 

Para o IBGE, o termo aglomerado refere-se a um grupo de habitantes, 
edificações e arruamento que caracterizam determinada localidade. Na 
realidade, esta instituição atrela o termo aglomerado as áreas que contam 
com um “conjunto de edificações permanentes e adjacentes, formando área 
continuamente construída, com arruamentos reconhecíveis e dispostos ao 
longo de uma via de comunicação”, geralmente localizadas em áreas 
distantes do centro urbano principal” (MIYAZAKI, 2008, p. 12). 

 

Conforme propõe Miyazaki (2008), “compreendendo o termo 

aglomeração como a junção e articulação de centros urbanos”, faz-se necessária 

entender a diferença entre continuidade e contiguidade da aglomeração. 

Conforme consta da publicação sobre Caracterização e tendências da 

rede urbana do Brasil: configurações atuais e tendências da rede urbana (IPEA, 2001 

apud MIYAZAKI, 2008, p. 17), cujo estudo contou com a colaboração do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e do Núcleo de Economia Social Urbana 

e Regional (Nesur/IE/Unicamp), tem-se por definição de espaços urbanos contínuos 

a expansão territorial urbana formando uma mancha urbana única, e por espaços 

urbanos contíguos a integração entre as cidades que se dá por meio de funções 

urbanas complementares, mas sem espaço urbano contínuo. 
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A partir da leitura dos estudos sobre Arranjos Populacionais e 

Concentrações Urbanas do Brasil (IBGE, 2016) e Regiões de Influência das Cidades 

(IBGE, 2008), é possível verificar o uso de ambas as palavras “contínuo (a)” e 

“contíguo (a)”. Por continuidade deve-se entender a extensão e densidade da mancha 

urbanizada e por “contiguidade” costuma-se relacionar a manchas urbanas 

descontínuas, mas que estão articuladas por meio dos fluxos e deslocamentos 

interurbanos como, por exemplo, os deslocamentos pendulares. 

Com relação às Manchas Urbanizadas, estas são caracterizadas pelo 

tamanho e densidade da população, pelo grau de urbanização e pela coesão interna 

da área, dada pelos deslocamentos da população para trabalho ou estudo, conforme 

definição do IBGE (2008, p. 11). 

Nesse contexto, segundo o IBGE (2016): “Entende-se como mancha 

urbanizada a área construída com edificações típicas de áreas urbanas e padrão de 

arruamento interno que propiciam relações diárias de vizinhança”, sendo contíguo 

quando a mancha urbanizada principal não possui interrupções em relação a outro 

município, passando ser considerada mancha urbanizada contígua para as distâncias 

até 03 km. 

Ainda segundo o IBGE (2016), a contiguidade das manchas urbanizadas 

se dá quando a distância entre as bordas das manchas urbanizadas de dois 

municípios é de até 3 km, sendo assim, temos a expressão de um arranjo urbanizado. 

   

A distância de 3 km é adotada como máxima por se considerar que, para 
percorrê-la a pé, demora-se em torno de 30 minutos. Acredita-se que uma 
distância maior impacta nas relações diárias de convívio, o que não 
caracterizaria uma integração, ao se considerar somente o critério das 
distâncias entre as manchas urbanizadas principais (IBGE, 2016). 

 

Segundo o IBGE (2016), o Arranjo Populacional é o agrupamento de dois 

ou mais municípios entre os quais há uma integração populacional baseada no 

movimento de pessoas considerando-se a intensidade relativa, a intensidade absoluta 

e a contiguidade das manchas urbanizadas.  

Em geral, as interações ocorrem pela oferta de trabalho e moradia entre 

os municípios, sendo que, a intensidade dessas interações pode ser influenciada 

pelas variáveis de mobilidade urbana e de eventuais modais logísticos para o 

transporte de passageiros. 
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Desta forma, pode-se entender a Urbanização, enquanto processo 

constitutivo e transformador da organização espacial que constitui o conceito de 

cidade como a concentração de pessoas em um ambiente de convívio, relações e 

transferências materiais e imateriais, portanto, um ambiente que envolve fluxos em 

escalas variadas. 

A Lei Complementar nº 760 de 01/08/1994 cita em seu Artigo 4° inciso II 

“urbanização contínua entre municípios ou manifesta tendência nesse sentido”, desta 

forma é possível supor que os legisladores consideraram o processo de conurbação, 

que é característico de áreas metropolitanas, no processo de formação da 

aglomeração urbana, o que a colocaria em um estágio anterior à formação da região 

metropolitana, tendo como referência a redação do Artigo 3º inciso II da mesma lei 

que cita “significativa conurbação” ao se referir à Região Metropolitana.  

Verifica-se até esse ponto a vasta contribuição da Ciência da Geografia 

na conceituação e caracterização da aglomeração urbana, todavia, o caráter 

interdisciplinar não pode deixar de contemplar a Ciência Econômica, em especial a 

Economia Regional e Urbana, que no exercício da análise de problemas econômicos 

regionais e urbanos, aborda as medidas de localização e as economias de 

aglomeração. 

Segundo Cavalcante (2008), a dificuldade na delimitação do objeto de 

estudo da economia regional está na ausência de um tratamento sistematizado das 

diversas abordagens possíveis sobre o tema.  

O estudo sobre as Regiões de Influência das Cidades – REGIC (IBGE, 

2018), traz uma noção de região por meio de vínculos estabelecidos entre centros 

urbanos de hierarquia menor direcionando-se para aqueles de hierarquia superior.  

Dessa forma, a região de influência das cidades possui um aspecto 

espacial reticular, ou seja, em formato de rede constituída por um conjunto de 

unidades urbanas com ligações entre si, ao contrário da abordagem mais recorrente 

de região enquanto uma zona contígua. 

Em que pese a controvérsia sobre o conceito de região, Cavalcante 

(2008) optou por identificar e sistematizar a produção teórica voltada para a discussão 

de espaços territorialmente contíguos em espaços nacionais sobre os quais há 

possibilidades de intervenção e de levantamento de informações, que serão 

abordadas a seguir, no conjunto das teorias de desenvolvimento regional com ênfase 

nos fatores de aglomeração. 
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Diante do exposto, buscou-se o entendimento sobre o conceito de 

aglomeração urbana por meio de uma abordagem interdisciplinar que ensejou ao 

escopo do trabalho uma abordagem a temas como continuidade e contiguidade 

territorial, centros urbanos, os arranjos populacionais e concentrações urbanas, e as 

regiões de influência das cidades, em especial ao estudo da REGIC 2007 e 2018 que 

serão novamente explorados nas próximas seções. 

A seguir será discutida uma abordagem sobre as várias regiões que 

compõem a Aglomeração Urbana de Franca a partir das funções públicas de interesse 

comum ao Estado e aos Municípios para uma melhor compreensão de sua amplitude. 

 

 

1.2. A AGLOMERAÇÃO URBANA DE FRANCA E SUAS REGIÕES 

 

Conforme fora apresentado anteriormente, Franca evoluiu da condição 

de município integrante da sub-região 6.2 de Ribeirão Preto, a município da 

aglomeração urbana que leva seu nome, dado seu efeito polarizador. 

No entanto, além da Região Administrativa e das Regiões de Governo 

de Franca e São Joaquim da Barra, a Aglomeração Urbana congrega outras 

regionalizações que se vinculam às funções de interesse comum das entidades 

regionais e às demais políticas públicas.  

No âmbito da Lei Complementar nº 760 de 01/08/1994, são elencados 

no Artigo 7º os campos funcionais de interesse comum das entidades regionais, tendo 

sido acrescidos os campos funcionais do Turismo e do Esporte e lazer por meio da 

Lei Complementar nº 1.323, de 22/05/2018 que criou a Aglomeração Urbana de 

Franca. 

 

Artigo 11 - O Conselho de Desenvolvimento especificará as funções 
públicas de interesse comum ao Estado e aos Municípios da Aglomeração 
Urbana de Franca, dentre os seguintes campos funcionais: 
 
I - planejamento e uso do solo; 
II - transporte e sistema viário regional; 
III - habitação; 
IV - saneamento ambiental; 
V - meio ambiente; 
VI - desenvolvimento econômico; 
VII - atendimento social; 
VIII - esportes e lazer; 
IX - turismo. 



28 
 

 

Com o objetivo de oferecer um panorama sobre essas regiões, serão 

abordadas de maneira sintética aquelas que se vinculam de maneira direta ou indireta 

às funções públicas de interesse comum ao Estado e aos Municípios da Aglomeração 

Urbana de Franca. 

No campo funcional do Planejamento e uso do solo, Saneamento 

ambiental e o Meio ambiente, existe a Secretaria Estadual de Infraestrutura e Meio 

Ambiente à qual se vinculam a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo 

(CETESB), o Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE) e a Companhia de 

saneamento básico do estado de São Paulo (Sabesp).  

A CETESB, por meio de sua Agência Ambiental em Franca3, atende aos 

municípios de Aramina, Batatais, Buritizal, Cristais Paulista, Franca, Guará, 

Igarapava, Itirapuã, Ituverava, Jeriquara, Patrocínio Paulista, Pedregulho, Restinga, 

Ribeirão Corrente, Rifaina, São José da Bela Vista, sendo que, apenas o município 

de Batatais não pertence à aglomeração urbana. Os municípios de Guaíra e 

Miguelópolis são atendidos pela Agência Ambiental de Barretos e Ipuã e São Joaquim 

da Barra pela Agência Ambiental de Ribeirão Preto. 

Já o DAEE atende a aglomeração urbana por meio da Diretoria de Bacia 

do Pardo Grande (BPG)4 atuando na unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos 

(UGRHI) 08, por meio do Escritório de Apoio Técnico de Franca, que abrange a todos 

os municípios da Aglomeração Urbana de Franca, além dos municípios de Batatais, 

Nuporanga e Santo Antônio da Alegria que não pertencem à Aglomeração Urbana de 

Franca. 

A Sabesp, por meio da Unidade de Negócio Pardo e Grande – RG5 

possui uma atuação menor operando nos municípios de Buritizal, Igarapava, Itirapuã, 

Jeriquara, Miguelópolis, Pedregulho, Restinga, Ribeirão Corrente e Rifaina.  

No campo funcional da habitação existe a Secretaria de Estado da 

Habitação com uma atuação direta nos municípios por meio da Companhia de 

 
3 Agências da CETESB no Estado de São Paulo (exceto no município de São Paulo) disponível em 
https://licenciamento.cetesb.sp.gov.br/agencias/agencias.asp 
4 BPG BACIA DO PARDO GRANDE Ribeirão Preto disponível em: http://www.daee.sp.gov.br/site/bpg/ 
5 Relação de Municípios Operados pela Sabesp disponível em chrome-
extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://site.sabesp.com.br/site/uploads/file/asabesp_do
ctos/organograma_geral.pdf  
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Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU), porém sem 

nenhuma regionalização específica. 

Com relação ao campo funcional do transporte e sistema viário regional 

há o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) por meio da Unidade Básica de 

Atendimento (UBA) Jurisdição DR.8 – Divisão Regional de Ribeirão Preto, que atende 

aos municípios da Aglomeração Urbana de Franca, sendo que os municípios de 

Guaíra e Miguelópolis são atendidos pela Jurisdição DR.14 – Divisão Regional de 

Barretos. 

 

Figura 5: Unidade Básica de Atendimento (UBA) DER Jurisdição 08 e 14. 

 
Fonte: DER 2019 - Mapa Divisões Regionais 

 

A Secretaria de Desenvolvimento Regional que atua no campo funcional 

do desenvolvimento econômico, por meio dos Escritórios Regionais, atende a todos 

os municípios da Aglomeração Urbana de Franca por meio do Escritório Regional de 

Franca, com exceção de Guaíra que é atendido pelo Escritório Regional de Barretos.  

Da mesma forma, no campo funcional do atendimento social, a Diretoria 

Regional de Assistência e Desenvolvimento Social (DRADS) atende aos municípios 
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da Aglomeração Urbana de Franca, com exceção de Guaíra que é atendido pelo 

DRADS de Barretos. 

No campo funcional do esporte e lazer, a Aglomeração Urbana de 

Franca pertencia à 5ª REGIÃO ESPORTIVA DREL de RIBEIRÃO PRETO, nos termos 

da PORTARIA 05 G. CEL para o ano de 2019, no entanto, por meio da publicação da 

PORTARIA G.CEL 03/2022 de 04/01/2022, os municípios da aglomeração urbana 

passaram a ser atendidos pela Diretoria Regional de Esporte e Lazer (DREL) de 

Franca (6ª Região), as inspetorias regionais de Esporte e Lazer (IREL) de Ituverava e 

São Joaquim da Barra, e pela DREL de Barretos (3ª Região) que atende o Município 

de Guaíra, demonstrando assim um alinhamento entre as diretorias regionais de 

Esporte e Lazer com as Regiões Administrativas do Estado. 

Por fim, o campo funcional do turismo é o que apresenta a maior 

dinâmica territorial dentro da Aglomeração Urbana de Franca.  

O Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios 

Turísticos (DADETUR) não possui unidades regionais, sendo suas ações 

provenientes das interações diretas com os municípios por meio dos Conselhos 

Municipais de Turismo, Conselho do Turismo Regional Paulista e o Conselho Estadual 

de Turismo. 

A categorização dos municípios das regiões turísticas é um método 

elaborado pelo Ministério do Turismo para identificar o desempenho da economia do 

setor nos municípios que constam no Mapa do Turismo Brasileiro. 
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Figura 6: Região Turística Lagos do Rio Grande 

 
Fonte: Mapa do Turismo 2019-2021 - elaborado pelo autor 

 

Segundo Silva e Câmara (2019), a Região Turística Lagos do Rio 

Grande é formada por 15 (quinze) municípios, conforme Figura 6, dos quais 

pertencem à Aglomeração Urbana de Franca os municípios de Aramina, Cristais 

Paulista, Franca, Guará, Igarapava, Itirapuã, Ituverava, Miguelópolis, Patrocínio 

Paulista, Pedregulho e Rifaina.  

Embora 11 (onze) dos 19 (dezenove) municípios da Aglomeração 

Urbana de Franca estejam identificados no Mapa do Turismo Brasileiro, apenas os 

municípios de Igarapava, Ituverava, Miguelópolis, Patrocínio Paulista e Rifaina são 

considerados Municípios de Interesse Turístico nos termos da Lei Complementar nº 

1.261, de 29 de abril de 2015 que estabeleceu as condições e requisitos para a 

classificação de Estâncias e de Municípios de Interesse Turístico. 

Desta forma, a pesquisa indica que historicamente a execução das 

funções públicas de interesse comum e de políticas públicas, ocorreu pela 

descentralização das atividades da Administração Geral do Estado, por meio das 

Secretarias de Estado, Autarquias, Fundações e Empresas Públicas, segundo 
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diferentes regionalizações em relação à organização regional do Estado de São 

Paulo.  

Uma vez exposto o resultado de pesquisa sobre a dinâmica territorial da 

Aglomeração Urbana de Franca, proceder-se-á a exploração do referencial teórico 

sobre desenvolvimento regional recorrendo às Teorias do Desenvolvimento que serão 

apresentadas no próximo capítulo. 
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2. TEORIAS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

 

Conforme citado anteriormente, ao se considerarem as diferentes 

formas espaciais relacionadas às novas tendências da economia, com base na 

chamada economia de aglomeração e desconcentração de atividades produtivas para 

as cidades de menor porte, faz-se necessário explorar as Teorias do 

Desenvolvimento, em especial o conjunto de teorias de desenvolvimento regional com 

ênfase nos fatores de aglomeração.  

Cabe ressaltar que, as Teorias do Desenvolvimento com ênfase nos 

fatores de aglomeração, mais especificamente da aglomeração industrial, não devem 

ser confundidas com os fatores e elementos de formação das aglomerações urbanas. 

No entanto é possível evidenciar sua correlação, seja pela relação causa-efeito no 

surgimento ou criação das aglomerações urbanas e industriais, seja na condição de 

externalidades decorrentes da polarização industrial. 

A pesquisa sobre as Teorias do Desenvolvimento evidenciou a 

existência de dois segmentos teóricos, sendo o conjunto das teorias clássicas da 

localização e o conjunto das teorias de desenvolvimento regional, conforme descrito 

por Cavalcante (2008, p. 11). A proposta sistematizada pelo autor apresenta o 

conjunto de teorias de desenvolvimento regional com ênfase nos fatores de 

aglomeração de inspiração marshalliana e keynesiana a partir da década de 1950.  

Nesse contexto as principais referências que enfatizaram de alguma 

forma o desenvolvimento de espaços subnacionais segundo Cavalcante (2008), são 

o Note sur la notion de pôle de croissance (PERROUX, 1955), Economic Theory and 

Under-Developed Regions (MYRDAL, 1957) e The Strategy of Economic 

Development (HIRSCHMAN, 1958). 

Desta forma, serão abordos os principais conceitos de Perroux (1955), 

Myrdal (1957) e Hirschman, (1958) com objetivo de oferecer um referencial teórico 

para compreendermos as relações entre o desenvolvimento regional e a Aglomeração 

Urbana de Franca, do ponto de vista das aglomerações industriais.  

Segundo Cavalcante (2008), essas teorias passaram a inspirar políticas 

públicas de desenvolvimento regional e estudos analíticos objetivando aferir os seus 

graus de adequação à realidade. 

 



34 
 

Nesse sentido, compreender as teorias que versam sobre o 
desenvolvimento de uma região, bem como, entender a influência que o 
Estado desempenha nesse processo, podem gerar subsídios para que os 
gestores públicos posicionem-se ativa e criticamente auxiliando no 
processo de promoção do desenvolvimento econômico (MADUREIRA, 
2015, p. 8). 

 

Os subtítulos seguintes apresentam, com maior grau de detalhe, as 

principais ideias desses autores a respeito do desenvolvimento regional. 

 

 

2.1. POLOS DE CRESCIMENTO DE PERROUX 

 

François Perroux (1955), em sua obra “Nota sobre a noção de polo de 

crescimento”, explica que o crescimento de uma região não ocorre em toda a parte ao 

mesmo tempo manifestando-se com intensidades variáveis em pontos ou polos de 

crescimento. Perroux (1967 apud MADUREIRA, 2015, p. 11) aborda três elementos 

de análise sobre os Polos de Crescimento, sendo a Indústria-chave ou Motriz, o 

Regime não concorrencial do complexo e o efeito da Aglomeração Territorial. 

Com relação aos Polos de Crescimento, Perroux (1955 apud 

MONASTERIO; CAVALCANTE, 2011), argumenta que haveria quatro diferentes 

formas ou elementos de polarização, por meio das quais as indústrias motrizes 

induziriam o desenvolvimento regional, sendo: a técnica; a econômica; a psicológica; 

e a geográfica. 

A partir do texto de Monasterio e Cavalcante (2011), entende-se que a 

polarização técnica se relaciona ao encadeamento de mercado entre indústrias 

Motrizes e indústrias Movidas, sendo, a indústria Motriz aquela que gera a demanda 

às indústrias complementares. 

Desta forma, uma indústria Motriz impulsiona as indústrias Movidas, o 

que resulta no incremento da renda, do comércio, dos serviços de outras indústrias 

não diretamente complementares induzindo a polarização econômica. A título de 

exemplo, pode-se considerar a dinâmica de funcionamento dos elos da Economia 

Criativa6, partindo das dinâmicas culturais, sociais e econômicas construídas a partir 

 
6 Plano da Secretaria da Economia Criativa: políticas, diretrizes e ações, 2011 – 2014. 
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do ciclo de criação, produção, difusão e fruição de bens e serviços oriundos dos 

setores criativos. 

Já a polarização psicológica se apresenta pela sensação ou sentimento 

sobre o “clima de mercado”, em uma perspectiva de otimismo a partir dos dados 

concretos e efeitos da polarização técnica e econômica gerando atração pelo 

investimento e possibilidade de retorno. 

Por fim, a polarização geográfica ocorre no sentido de incrementar os 

lucros ao diminuírem os custos de transporte. A partir do momento que uma indústria 

Motriz traz para perto de si uma indústria Movida, ela reduz os custos de transporte e 

os custos operacionais em geral. 

As críticas a esse modelo se baseiam no fato de que experiências de 

desenvolvimento regional fundamentadas nesse conceito possam ter falhado, pois a 

indústria motriz implantada não teria sido capaz de difundir inovações tecnológicas 

para as indústrias movidas, conforme explica Cavalcante (2008), o que justifica a 

ênfase dada por Perroux (1955) ao papel do governo e das inovações incrementais 

no desenvolvimento econômico. 

 

os efeitos da Indústria Motriz não devem ser considerados como 
permanentes, haja visto que uma indústria que provocou o aparecimento de 
um polo, caso não se renove, pode não promover o desenvolvimento de uma 
série de indústrias que ajudariam a dinamizar tal polo (ANDRADE 1987 apud 
MADUREIRA, 2015, p. 12). 

 

Nesse contexto, a abordagem da aglomeração territorial se torna 

pertinente, pois adiciona consequências específicas à natureza da atividade da 

indústria motriz e ao regime não concorrencial, que conforme Madureira (2015) “A 

Aglomeração Industrial Urbana gera um efeito de consumo progressivo nos habitantes 

do lugar, bem como gera um aumento das necessidades coletivas como habitação, 

transportes, serviços públicos, etc”. 

Perroux (1955, p. 154 apud CAVALCANTE, 2007) procura demonstrar 

então que um polo industrial complexo seria capaz de modificar seu meio geográfico 

imediato por meio de efeitos de intensificação das atividades econômicas e o 

encadeamento de necessidades coletivas.  

Contudo, um polo geograficamente aglomerado em crescimento, 

intensifica as atividades econômicas e seus efeitos adicionam-se aos efeitos das 

disparidades inter-regionais, visto que o “desenvolvimento não surge simplesmente 
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pela introdução de polos de desenvolvimento, pois muitas vezes provoca 

desequilíbrios econômicos e sociais [...]” (PERROUX apud MADUREIRA 2015, p. 12). 

Para Madureira (2015, p. 12) “um polo industrial complexo e 

geograficamente aglomerado pode, segundo Perroux (1967), modificar não só o 

ambiente geográfico regional, mas, se for suficientemente poderoso, a economia de 

um país como um todo”, argumentando que isso ocorre em função de sua forte 

interdependência técnica (linkages) com muitas outras indústrias. 

A seguir será apresentada a contribuição de Myrdal (1957) para a 

construção do pensamento teórico sobre o desenvolvimento regional. 

 

 

2.2. A TEORIA DA CAUSAÇÃO CIRCULAR CUMULATIVA DE MYRDAL 

 

Gunnar Myrdal, em sua obra Economic Theory and Under-Developed 

Regions (1957), discorre sobre a crescente desigualdade entres as nações e segundo 

Cardoso (2019, cap. 6 p. 3): “Para fundamentar a sua argumentação, Gunnar Myrdal 

realiza uma crítica metodológica à visão convencional da teoria econômica baseada 

na perspectiva de equilíbrio” o que aproxima seu estudo de Perroux (1955).  

Myrdal (1957) traz elementos para se pensar no desenvolvimento e as 

dificuldades para superação do subdesenvolvimento a partir da identificação das 

desigualdades, e, a forma como as desigualdades em sua existência e permanência 

dificultam um rompimento com a condição de subdesenvolvimento, contidas na Teoria 

da Causação Circular Cumulativa. 

A Teoria da Causação Circular Cumulativa de Myrdal (1965, apud 

MADUREIRA, 2015) se utiliza dos conceitos do Círculo Virtuoso e Vicioso para 

demostrar o crescimento da economia em uma região em razão do movimento do 

capital financeiro, humano, dentre outros, o que gera um Círculo Virtuoso, sendo que 

as economias não beneficiadas por esse processo desenvolvem um Círculo Vicioso.  

 

A Teoria da Causação Circular preocupa-se em analisar as inter-relações que 
acontecem dentro de um sistema social, enquanto o sistema econômico 
movimenta-se com base em questões exógenas (MADUREIRA, 2015, p. 13). 
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Myrdal (1965, apud MADUREIRA, 2015) explica que o desenvolvimento 

e subdesenvolvimento possuem fatores econômicos e não econômicos, sendo este 

último de difícil mensuração, mas de fundamental importância para explicar esses 

fenômenos. 

 

Com base no conceito de causação circular, Myrdal infere que, quanto mais 
se conhece a maneira como os fatores (econômicos e não econômicos) se 
inter-relacionam, maior a capacidade de alcançar bons resultados em termos 
de política, em especial aquelas que tenham como pretensão alterar o 
sistema social para desenvolvê-lo (CARDOSO, 2019). 

 

Cardoso (2019), argumenta que a omissão ou desconsideração dos 

fatores não econômicos, corresponderiam aos principais meios da causação circular 

cumulativa e se não fossem controlados, poderiam promover a desigualdade entre as 

regiões. 

Em sua análise sobre a Causação Circular Cumulativa, Cardoso (2019) 

explica que: “A referência de Myrdal à debilidade dos efeitos propulsores guarda 

também paralelos com os encadeamentos para frente e para trás de Hirschman 

(1958), [...]” que serão abordados na próxima seção. 

Myrdal (1965 apud MADUREIRA, 2015, p. 13), “possuía uma visão muito 

crítica no que se refere à tendência de concentração das atividades econômicas”, e 

acrescenta que era necessária uma política intervencionista na produção industrial, 

de modo a não concentração econômica e cultural em localidades privilegiadas, o que 

acarretaria a escassez em outras. 

Cardoso (2019) explica que para Myrdal (1957), “é possível atingir uma 

posição estável por meio de inferências políticas planejadas”, e pondera a 

necessidade de conhecer e compreender como os fatores ser inter-relacionam.  

Nessa conjuntura se torna oportuna uma reflexão crítica sobre o papel 

do Estado e da atuação dos governos na formulação de políticas de estado e planos 

de governo consonantes, por intermédio de Hirschman que será explorado a seguir. 
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2.3. HIRSCHMAN E A INTERVENÇÃO ESTATAL 

 

Albert Otto Hirschman, em sua produção literária The Strategy of 

Economic Development (1958), construiu a partir de uma perspectiva crítica, a teoria 

do crescimento equilibrado, que segundo Cavalcante (2007), adota uma linha de 

pensamento identificada com as questões relativas à aglomeração. 

Para entendermos a perspectiva Hirschman (1958) sobre o 

desenvolvimento, é preciso entender o conceito dos efeitos de encadeamento que têm 

relação com o efeito de complementariedade do investimento. 

Os efeitos de encadeamento para trás, backward linkage effects, 

referem-se a qualquer atividade não econômica e não primária que induzirá esforços 

para suprir, por meio da produção doméstica, os insumos necessários àquela 

atividade. 

Já os efeitos de encadeamento para frente, forward linkage effects, 

referem-se “a qualquer atividade que por sua natureza, não atenda exclusivamente a 

demandas finais, e que induzirá esforços para que se utilizem seus produtos como 

insumos em algumas outras atividades”. 

Hirschman (1961, apud MADUREIRA, 2015, p.14) considera que 

quando há escassez de fatores produtivos há também uma deficiência de 

organização, que dificulta a dinamização para o desenvolvimento e dessa forma, se 

faz necessária a intervenção do Estado no intuito de alavancar as oportunidades de 

investimento local. 

 

“os recursos e circunstâncias cuja existência se demonstrava necessária ao 
desenvolvimento econômico não são nem escassos nem tão difíceis de obter 
desde que o desenvolvimento econômico primeiro se manifeste” 
(HIRSCHMAN, 1958 apud CAVALCANTE, 2007, p. 27). 

 

Deste modo, o problema não está na ausência de fatores como capital 

e ou trabalho, mas em não saber fazer uma combinação adequada dos fatores 

disponíveis. 

“O desenvolvimento depende menos de encontrar combinações ótimas para 
recursos e fatores de produção dados e mais em invocar e elencar recursos 
e habilidades que levem ao desenvolvimento, que estejam escondidos, 
dispersos ou mal utilizados” (HIRSCHMAN apud CARDOSO 2019). 
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Ainda segundo Hirschman (1961, apud MADUREIRA, 2015, p.14), o 

modelo de crescimento desequilibrado propõe a intervenção Estatal para definir os 

objetivos de crescimento para alavancar o processo e classifica dois tipos de 

investimentos, sendo, Social Overhead Capital e o Directly Productive Activities. 

 

O desenvolvimento acontece como uma cadeia de desequilíbrios em que o 
crescimento econômico manifesta-se nos setores líderes e é transferido para 
os setores satélites de uma forma desequilibrada. A intervenção Estatal 
surgiria para focar os objetivos de crescimento e alavancar esse processo 
(MADUREIRA 2015, p.14). 

 

O Social Overhead Capital pode ser considerado como despesas de 

capital de sobrecarga social referentes aos investimentos em infraestrutura e demais 

serviços públicos, tais como saneamento básico, energia elétrica, comunicação e 

transporte, dentre outros necessários às atividades produtivas dos setores da 

economia. Sendo assim, investimentos dessa natureza afetam os investimentos 

privados em atividades diretamente produtivas (Directly Productive Activities). 

Com relação à Directly Productive Activities, Hirschman (1961, apud 

MADUREIRA, 2015, p.14) apresenta os mecanismos de indução de investimento, 

relativos ao Directly Productive Activities, sendo os backward linkage effects e os 

forward linkage effects, e cuja combinação pode ser considerada o caminho mais 

eficiente ao desenvolvimento econômico. 

Nesse contexto, as funções públicas de interesse comum encontram um 

ponto de convergência com o Social Overhead Capital, enquanto diretrizes para 

projetos estratégicos e ações prioritárias para investimentos. 

De acordo com Madureira (2015, p. 16), “Os recursos públicos, advindos 

de políticas econômicas bem direcionadas, são capazes de impulsionar o 

desenvolvimento de regiões através de investimentos em áreas específicas”, e ainda, 

“investimentos em projetos pontuais, em áreas que já apresentam certo dinamismo a 

fim de que o crescimento gerado transborde através dos efeitos fluentes para as áreas 

de menor dinamismo” (HIRSCHMAN, 1961 apud, MADUREIRA, 2015, p. 16). 

Na concepção de Cardoso (2019, p.11): “O processo de crescimento 

desequilibrado é observável também no sentido geográfico”, o que na linha de 

pensamento de Hirschman (1958), poderia estimular o crescimento em outras regiões 

a partir do desenvolvimento de centros regionais fortes. 
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Hirschman (1958) afirma que as desigualdades regionais tendem a ser 

cumulativas se não houver uma intervenção planificada, por meio de uma intenção 

deliberada de inverter os desequilíbrios regionais.  

Portanto o desenvolvimento regional só pode ocorrer por meio do 

planejamento econômico, ou seja, da intervenção Estatal para reverter os efeitos 

cumulativos.  

Os efeitos fluentes representam os benefícios recebidos por uma região 
subdesenvolvida advindos do transbordamento do desenvolvimento de uma 
região desenvolvida. Os efeitos de polarização são os efeitos desfavoráveis 
e representam o ganho de competitividade da região desenvolvida e o 
consequente poder de barganha que esta tem sobre as regiões menos 
desenvolvidas (MADUREIRA, 2015, p. 16).  

 

Em sua análise, Madureira (2015) considera que a decisão política é 

fundamental, ressaltando a obrigação dos governos no fornecimento da infraestrutura 

necessária para alavancar o setor produtivo, bem como na elaboração de estratégias 

de desenvolvimento estabelecendo quais áreas serão prioritárias. 

A exemplo das considerações de Madureira (2015), a pedido da Casa 

Civil do Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da Subsecretaria de 

Assuntos Metropolitanos, a Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano 

(EMPLASA) realizou os estudos técnicos e jurídicos para criação da Aglomeração 

Urbana de Franca, atendendo a solicitações de parlamentares da região para sua a 

institucionalização. 

Tal fato, demonstra uma evidência entre as teorias do desenvolvimento 

regional com ênfase em fatores de aglomeração, que defendem a intervenção estatal, 

aos atos de criação da aglomeração urbana de Franca, demonstrando uma 

confluência entre os conceitos, sobretudo no contexto da realidade empírica 

analisada. 

Sendo assim, no próximo capítulo será explorado o Estudo Técnico 

elaborado pela EMPLASA (2017), de modo a apresentar os critérios que 

fundamentaram, por meio de análises técnicas dos sistemas urbano, demográfico, 

econômico e ambiental, a caracterização e as dinâmicas dos municípios da 

Aglomeração Urbana de Franca. 
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3. ANÁLISE DO ESTUDO TÉCNICO DA EMPLASA 

 

O reconhecimento das unidades regionais pelo Estado, enquanto 

aglomerações urbanas ou regiões metropolitanas é efeito da crescente concentração 

urbana, na busca de soluções comuns e coordenadas regionalmente. 

 

O planejamento regional constitui instrumento essencial para a eficácia das 
políticas públicas e deve ser exercido a partir da definição de unidades 
territoriais integradas e coesas, visando a adoção de políticas de 
desenvolvimento estadual na busca da sustentabilidade das ações públicas 
e privadas (EMPLASA, 2017, p. 6).  

 

O Estudo Técnico (EMPLASA, 2017), formado pelo Relatório de 

Caracterização da Unidades de Informações Territorializadas (UITs) de cada um dos 

dezenove municípios da aglomeração, considerou que a unidade regional da 

Aglomeração Urbana de Franca apresentava vínculos funcionais internos. Tais 

vínculos se evidenciavam por atividades econômicas complementares, pelo 

atendimento intermunicipal nos serviços públicos, e pelos movimentos pendulares 

para educação e trabalho, além da conexão urbana entre grupos de municípios e o 

compartilhamento da bacia hidrográfica do Sapucaí Mirim/ Grande. 

O texto afirma que a institucionalização da Aglomeração Urbana de 

Franca irá contribuir para o desenvolvimento regional e urbano do interior do Estado 

de São Paulo, promovendo o crescimento de modo equilibrado e sustentável.  

Embora o Estudo Técnico (EMPLASA, 2017) não tivesse por objetivo 

fundamentar a criação da Aglomeração Urbana de Franca, com base nas teorias 

desenvolvimentistas, a observação às teorias do desenvolvimento regional e aos 

fatores de aglomeração viabilizam a percepção sobre a dinâmica desta unidade 

territorial. 

Nesse contexto, o Estudo Técnico (EMPLASA, 2017, p. 14) menciona 

que o “processo demandará ações compartilhadas exigindo planejamento e ações 

integradas entre os municípios da Aglomeração tendo em vista a implementação das 

funções públicas de interesse comum”. 

A Lei nº 13.089, de 12 de janeiro de 2015, que instituiu o Estatuto da 

Metrópole e que define em seu Art. 2º inciso I a definição de Aglomeração Urbana, 

define também o conceito de Funções Públicas de Interesse Comum, como sendo, “II 
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– função pública de interesse comum: política pública ou ação nela inserida cuja 

realização por parte de um Município, isoladamente, seja inviável ou cause impacto 

em Municípios limítrofes” (BRASIL, 2015). 

O estudo de caracterização da Aglomeração Urbana de Franca 

apresentou na Síntese das Análises Técnicas três aspectos, sendo: a Identificação e 

delimitação, Critérios e indicadores e o Sistema urbano, para demonstrar a dinâmica 

regional e o grau de relevância das funções públicas de interesse comum. 

A Identificação e delimitação da Aglomeração Urbana de Franca (AU 

Franca) se fundamentaram nas características territoriais de proximidade urbana entre 

os municípios, na complementaridade de atividades econômicas nos deslocamentos 

pendulares, ressaltando a concentração de atividades industriais nos setores de 

calçados, alimentos e biocombustíveis, o compartilhamento de bacias hidrográficas e 

o potencial turístico. 

Os Critérios e Indicadores apresentados pelo Estudo Técnico (EMPLASA, 

2017, p. 16 e 17), levaram em consideração: 

 

● Contiguidade espacial e dependência funcional - entre cidades de 

mesmo nível e de nível hierárquico diferente. 

● Demográfico - considerando as relações funcionais que transcendem 

as cidades e a densidade do “Polo” ou dos "Eixos" polarizadores. 

● Econômico - identificado pelas atividades econômicas que contribuem 

ou que têm potencial para promover a conexão entre os municípios. 

● Integração Territorial - evidenciado pelos deslocamentos pendulares 

da população e pela área de influência dos centros urbanos. 

● Indicadores do Processo de Regionalização – presença de 

instrumentos de gestão regional. 

 

Sobre a Contiguidade espacial e dependência funcional, o Estudo 

Técnico (EMPLASA, 2017) ressalta que: 

 

Constituída por 19 municípios limítrofes, a região apresenta deslocamentos 
interurbanos regulares e é integrada pelas atividades dos setores de 
Comércio e Serviços, da Agroindústria e da Indústria de Transformação, além 
de compartilhar recursos naturais, especialmente os mananciais hídricos, 
bem como o patrimônio cultural (EMPLASA, 2017, p. 17). 
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Nesse contexto, o Estudo Técnico (EMPLASA, 2017) destaca o 

relacionamento funcional decorrente das atividades econômicas, quanto às 

demandas em educação, saúde e lazer, e da movimentação de passageiros e de 

cargas entre os municípios, e afirma que essa dinâmica "[...] demanda articulação 

institucional e interfederativa para a superação de desafios comuns e apropriação 

solidária de suas potencialidades” (EMPLASA, 2017, p. 17). 

Sobre a articulação institucional e interfederativa supracitada, a Lei nº 

13.089, de 12/01/2015 traz em seu Art. 2º, as seguintes definições: 

 

Art. 2º.  
 
[...]  
 
IV – governança interfederativa: compartilhamento de responsabilidades e 
ações entre entes da Federação em termos de organização, planejamento e 
execução de funções públicas de interesse comum; 
 
[...]  
 
IX - governança interfederativa das funções públicas de interesse comum: 
compartilhamento de responsabilidades e ações entre entes da Federação 
em termos de organização, planejamento e execução de funções públicas de 
interesse comum, mediante a execução de um sistema integrado e articulado 
de planejamento, de projetos, de estruturação financeira, de implantação, de 
operação e de gestão (Incluído pela Lei nº 13.683, de 2018). 

 

No aspecto Demográfico, “considerando as relações funcionais que 

transcendem as cidades e a densidade do “Polo” ou dos "Eixos" polarizadores” 

(EMPLASA, 2017 p. 18), dada a proximidade com a Região Metropolitana de Ribeirão 

Preto e com o estado de Minas Gerais, a Aglomeração Urbana de Franca exerce a 

função de polo de redistribuição da produção beneficiada e de produtos 

industrializados para os principais centros consumidores de São Paulo e de Minas 

Gerais, segundo o Estudo Técnico (EMPLASA, 2017). 

No que concerne ao critério Econômico, destacam-se na região, a 

atividades na agropecuária e na indústria calçadista, nos artefatos de couro e mais 

recentemente no segmento de lingerie e sucroenergético, a partir do cultivo da cana-

de-açúcar. 

A Integração Territorial evidencia-se pelos deslocamentos pendulares da 

população de movimentação diária por motivos de trabalho, estudo e saúde e pela 

área de influência dos centros urbanos, que segundo o Estudo Técnico (EMPLASA, 

2017), se caracteriza pelas instituições públicas e privadas de ensino superior e da 
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rede hospitalar com unidades de referência regional, que por sua vez, atraem fluxos 

e deslocamentos. 

Os Indicadores do Processo de Regionalização relacionam as 

organizações públicas e privadas de âmbito regional e estadual, com destaque para 

o Consórcio de Municípios da Alta Mogiana (COMAM), o Comitê da Bacia Hidrográfica 

dos rios Sapucaí Mirim/Grande (CBH-SMG) e o Grupo Político Econômico 

Suprapartidário - G6, conforme consta do Estudo Técnico (EMPLASA, 2017). 

Ademais, o Estudo Técnico (EMPLASA, 2017) traz uma abordagem à 

Caracterização da Economia da Aglomeração Urbana de Franca com a presença de 

cadeias produtivas no setor agropecuário e industrial, com destaque para o setor 

calçadista. 

A caracterização da economia em questão demonstra dados referentes 

ao Produto Interno Bruto, a Atividade Econômica e Valor Adicionado Setorial, e a 

Distribuição Setorial do Emprego. Não obstante a importância desses dados para a 

formação da Aglomeração Urbana de Franca, eles não serão analisados, haja vista a 

dinâmica econômica que decorre do momento de formação da unidade territorial até 

a presente data. 

No tocante ao Sistema Urbano, a dinâmica territorial da Aglomeração 

Urbana de Franca teve como referência a evolução dos empreendimentos para fins 

habitacionais licenciados pelo Grupo de Análise e Aprovação de Projetos 

Habitacionais (Graprohab) nos 19 municípios, entre 2009 e 2016, procurando 

identificar os vetores de crescimento urbano, segundo consta do Estudo Técnico 

(EMPLASA, 2017). 

A adoção desse método encontra referência no campo funcional da 

habitação, uma vez que, Graprohab integra a Companhia de Desenvolvimento 

Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU), por conseguinte, a Secretaria 

de Estado da Habitação. 

Na caracterização dos deslocamentos no sistema urbano foi 

considerada a existência de equipamentos de saúde e educação, além dos fatores 

trabalho e estudo outrora abordados. 

A presença de equipamentos de saúde e de educação com porte 

regional é um dos fatores que explicam a dinâmica regional, a polarização do 

município sede e a interação funcional existente entre os municípios que vieram a 
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compor a nova unidade regional, conforme afirma o Estudo Técnico (EMPLASA, 

2017). 

Com relação ao Sistema Ambiental, o Estudo Técnico (EMPLASA, 

2017), além da abordagem à Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos 

(UGRHI 08) na bacia hidrográfica do Sapucaí/ Grande, trata da Altimetria do Relevo 

(hipsometria), cobertura vegetal e do atendimento por Serviços Urbanos, Coleta e 

Tratamento de Esgotos e Disposição de Resíduos Sólidos Urbanos, temas 

correlacionados aos campos funcionais do saneamento ambiental e do meio 

ambiente, mas também com um viés para o planejamento e uso do solo, uma vez que 

ajudam a compreender a relação entre a morfologia do relevo, a rede hidrográfica e 

as formas de uso e ocupação do solo. 

O Estudo Técnico (EMPLASA, 2017) traz em suas últimas páginas as 

considerações finais acerca da Aglomeração Urbana de Franca que, segundo este, 

apresenta características peculiares relativas às relações regionais e intermunicipais 

de cunho social, econômico e ambiental. 

Dentre os aspectos abordados, o estudo afirma que “Os dezenove 

municípios integrantes da Aglomeração Urbana de Franca [...] formam um 

agrupamento territorial contínuo, apresentando limites comuns, cumulativamente, 

relações de integração funcional de natureza socioeconômica e manifesta tendência 

de continuidade urbana entre grupos de municípios”. 
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Figura 7: Contiguidade e Continuidade em relação ao município Centro-região 

 
Fonte: Próprio autor (2022). 

 

A tendência de continuidade urbana entre grupos de municípios ocorre de 

fato entre os municípios de Cristais Paulista, Restinga e Patrocínio Paulista, que 

apresentam uma distância de 03 a 05 km entre seu perímetro urbano e do município 

polarizador que é Franca, por meio do zoneamento urbano de cada município, a 

depender do tipo de parcelamento do uso e da ocupação do solo. 

O Estudo Técnico (EMPLASA, 2017, p. 79) ressalta o sistema viário e os 

movimentos pendulares caracterizados por deslocamentos regulares internos e 

externos envolvendo, inclusive, municípios do sul de Minas Gerais, por motivos de 

trabalho e estudo. 

A seguir será feita uma abordagem do estudo das Regiões de Influência 

das cidades 2007 (IBGE, 2008) que serviu de referência para a elaboração do estudo 

técnico e relatórios de caracterização das Unidades de Informações Territorializadas 

(UITs) elaborado pela Emplasa (2017). 
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3.1. ABORDAGEM ÀS REGIÕES DE INFLUÊNCIA DAS CIDADES 2007 

 

O estudo sobre Regiões de Influência das Cidades 2007 (IBGE, 2008), 

além de abordar os estudos anteriores que definiram os níveis da hierarquia urbana e 

estabeleceram a delimitação das regiões de influência das cidades brasileiras, relata 

as classificações resultantes que evidenciaram as mudanças na rede urbana ao longo 

do tempo. 

A divisão técnica e territorial do trabalho e as transformações 

decorrentes das novas formas de organização em redes de produção e distribuição, 

de prestação de serviços, de gestão política e econômica, cujos nós são constituídos 

pelas cidades, são aspectos considerados pelo estudo do IBGE (2008) 

Segundo Offner (2000 apud IBGE, 2008), “atualmente convivem dois 

tipos de sistemas urbanos - o sistema de localidades centrais, com regiões formadas 

no entorno dos centros, e o sistema reticular, em que a cidade funciona como nó de 

uma rede mundial”, (grifo nosso), e conforme citado por Dias (2005 apud IBGE, 2008) 

“a ideia de rede [...] chama a atenção para a complexidade das interações espaciais, 

resultantes do conjunto de ações desencadeadas em lugares mais ou menos 

longínquos”. 

Segundo o estudo sobre Regiões de Influência das Cidades 2007 (IBGE, 

2008), o sistema urbano reticular mantém relações de controle e comando entre 

centros urbanos, propagando decisões, definindo relações e destinando 

investimentos na gestão pública e empresarial, o que encontra um referencial teórico 

em Hirschman (1958), com relação ao Social Overhead Capital e o Directly Productive 

Activities. 

O estudo sobre Regiões de Influência das Cidades 2007 (IBGE, 2008), 

afirma que as cidades que mantêm relações horizontais de complementaridade, 

podem ser definidas pela especialização produtiva, pela divisão funcional de 

atividades, e pela oferta diferencial de serviços. Nesse contexto, vale recordar 

Pecqueur (2000 apud VERDI, A.R.; PIRES, E.L.S, 2008), quanto à estratégia de 

agrupamento de instituições locais com capacidades de intervir na oferta de recursos, 

que pode levar a uma especificação, especialização, ou aglomeração de uma região. 
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Os centros de gestão do território caracterizam-se como aquelas cidades 
onde se localiza uma grande diversidade de órgãos do Estado e sedes de 
empresas, a partir das quais são tomadas decisões que afetam direta ou 
indiretamente um dado espaço (CORRÊA, 1995 apud IBGE, 2008). 

 

Para a definição dos centros da rede urbana brasileira, o estudo sobre 

Regiões de Influência das Cidades 2007 (IBGE, 2008), buscou informações de 

subordinação administrativa no setor público federal, para definir a gestão federal e 

de localização das sedes e filiais de empresas, para estabelecer a gestão empresarial.  

 

A oferta de distintos equipamentos e serviços capazes de dotar uma cidade 
de centralidade – informações de ligações aéreas, de deslocamentos para 
internações hospitalares, das áreas de cobertura das emissoras de televisão, 
da oferta de ensino superior, da diversidade de atividades comerciais e de 
serviços, da oferta de serviços bancários, e da presença de domínios de 
Internet – complementa a identificação dos centros de gestão do território 
(IBGE, 2008). 

 

Uma vez estabelecidos os principais nós da rede, passou-se à etapa de 

definição das regiões de influência dos centros, com base nas redes de interação que 

conectam as cidades, e se estabeleceu a classificação dos Centros e a delimitação 

de sua área de atuação.  

Segundo o IBGE (2008), o levantamento das ligações entre as cidades 

permitiu delinear suas áreas de influência e esclarecer a articulação das redes no 

território. 

A hierarquização dos centros urbanos identificados levou em conta a 

classificação dos centros de gestão do território, a intensidade de relacionamentos e 

a dimensão da região de influência de cada um, bem como as diferenciações 

regionais, segundo o IBGE (2008). 

O conjunto de centros urbanos com maior centralidade que constitui foco 

para outras cidades, com áreas de influência mais ou menos extensas, apresenta 

algumas divergências em relação ao conjunto dos centros de gestão, com atuação 

restrita ao próprio território municipal, exercendo funções centrais apenas para a 

população local. De outro modo houve cidades não classificadas como centro de 

gestão do território, cuja centralidade foi identificada a partir do efeito polarizador que 

exercem sobre outras. 

Essa observação do estudo sobre Regiões de Influência das Cidades 

2007 (IBGE, 2008) é importante, pois tende a explicar o sistema reticular entre Franca 

e os demais municípios da aglomeração urbana. 
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O estudo sobre Regiões de Influência das Cidades 2007 (IBGE, 2008), 

classificou as cidades em cinco grandes níveis, sendo a Metrópole, Capital Regional, 

Centro Sub-regional, Centro de zona e o Centro Local, que por sua vez foram 

subdivididos em dois ou três subníveis. 

Para fins deste trabalho é importante considerar a definição de Capital 

Regional enquanto “área de influência de âmbito regional, sendo referidas como 

destino para um conjunto de atividades por grande número de municípios", o Centro 

sub-regional, enquanto centros com atividades de gestão menos complexas área de 

atuação mais reduzida, e os Centros de Zona como cidades de menor porte e com 

atuação restrita a sua área imediata que exercem funções de gestão elementares, 

conforme o estudo sobre Regiões de Influência das Cidades 2007 (IBGE, 2008). 

De acordo com o Quadro da rede urbana – Matriz das regiões de 

influência (IBGE, 2008), Região de Influência de São Paulo – 2007, temos São Paulo 

(SP) como a Grande Metrópole Nacional, Ribeirão Preto (SP) como Capital Regional 

B com influência sobre Franca (SP), Centro Sub-regional A, e sua influência direta 

sobre Ituverava (SP), Centro de Zona A, e por fim São Joaquim da Barra enquanto 

Centro de Zona B sendo influenciada por Franca (SP). 

Por se tratar de um estudo de âmbito nacional, as Regiões de Influência 

das Cidades 2007 (IBGE, 2008) apresenta as relações interfederativa, desta forma 

Franca (SP), enquanto Centro Sub-regional A, apresenta influência sobre os 

municípios mineiros de Capetinga (MG), Cássia (MG), Claraval (MG), Delfinópolis 

(MG), Ibiraci (MG) e Sacramento (MG), além dos municípios do Estado de São Paulo. 
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Figura 8: Região de Influência de São Paulo - 2007 

 
Fonte: Adaptado de Quadro da rede urbana - Matriz das regiões de influência (IBGE, 2008), elaboração: 

Emplasa, GIP/CDI, 2017. 

 

Observa-se no Quadro da rede urbana - Matriz das regiões de influência 

(IBGE, 2008), Região de Influência de São Paulo – 2007, que alguns municípios que 

vieram a compor a Aglomeração Urbana de Franca não constam da região de 

influência de Franca (SP), sendo os municípios de Guaíra (SP) influenciado por 

Barretos (SP) Centro Sub-regional A, Aramina (SP) e Igarapava (SP) influenciados 

por Uberaba (MG), Capital Regional C. 

Esses municípios se ligam à Aglomeração Urbana de Franca por meio 

da Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos 8 – Sapucaí/Grande (UGRHI – 

8) e consequentemente pelo Comitê da Bacia Hidrográfica dos rios Sapucaí 

Mirim/Grande (CBH-SMG). 
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Figura 9: Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos 8 (UGRHI – 8) – Sapucaí/Grande. 

 
Fonte: Portal do Sistema Integrado de Gerenciamento dos Recursos Hídricos (SIGRH) 

 

Nesse contexto, os municípios são atendidos pelo Departamento de 

Águas e Energia Elétrica (DAEE), por meio do Escritório de Apoio Técnico em Franca 

(BPG/PGEF) em relação ao CBH-SMG, no entanto o município de Guaíra que tem 

parte do seu território na Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos 12 – Baixo 

Pardo/Grande (UGRHI – 12), também é atendido pelo Escritório de Apoio Técnico de 

Barretos (BPG/PGEB).  

Ambos os escritórios de apoio técnico são vinculados a BPG - Diretoria 

de Bacia do Pardo Grande e Comitê de Bacia Hidrográfica do Pardo - CBH-Pardo com 

sede em Ribeirão Preto.  

Os exemplos citados acima estão relacionados às funções públicas de 

interesse comum ao Estado e aos Municípios da Aglomeração Urbana de Franca, no 

que diz respeito aos campos funcionais do saneamento ambiental e do meio 
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ambiente, mas em relação ao município de Guaíra (SP), especificamente, observa-se 

que sua relação se dá com os órgãos e entidades da Região Administrativa e de 

Governo de Barretos. 

O próprio Estudo Técnico (EMPLASA, 2017) demonstra essa relação 

entre o município de Guaíra e a Região Administrativa e de Governo de Barretos ao 

expor a Figura 3: Região de Influência das Cidades – Franca (Centro Sub-regional A). 

 

Figura 10: Região de Influência das Cidades – Franca (Centro Sub-regional A) 

 
Fonte: Estudo Técnico 2017, (EMPLASA, 2018) 

 

A figura em questão trata de um recorte do Mapa 36 - Ribeirão Preto 

(SP) - Capital regional B (2B), disponível no estudo sobre as Regiões de Influências 

das Cidades 2007 (IBGE, 2008), cuja legenda segue abaixo. 
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Figura 11: Região de Influência (REGIC 2007); Índice e Legenda. 

 
Fonte:  Região de Influência das Cidades 2007. 

 

Observa-se pelo sistema reticular em destaque que o município de 

Guaíra, enquanto Centro Local, apresenta um vínculo de centro secundário com 

Barretos, Centro Sub-regional A.  

De outro modo, embora os municípios de Aramina (SP) e Igarapava (SP) 

sejam influenciados pelo município de Uberaba (MG), estes municípios paulistas 

juntamente com o município mineiro de Delta (MG), constituem o arranjo populacional 

de Igarapava onde os municípios de Aramina (SP) e Delta (MG) possuem uma 

Integração média-alta com o arranjo populacional, conforme demonstra o estudo 

sobre Arranjos Populacionais e Concentrações Urbanas do Brasil (IBGE, 2016). 
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Figura 12: Arranjo Populacional de Igarapava e Franca. 

 
Fonte: Mapa 1.20 Arranjos Populacionais e Concentrações Urbanas em São Paulo (IBGE, 2016). 

 

Do ponto de vista físico e geográfico, o município de Guaíra se liga à 

região de Franca por meio da rodovia SP-345 com extensão total de 148 km, sendo 

que, no trecho compreendido entre Franca e Itirapuã, da rodovia é denominada 

Engenheiro Ronan Rocha e do trecho que vai de Franca até a divisa entre os 

municípios de Guaíra e Barretos, na ponte do Rio Pardo da rodovia é denominada 

Prefeito Fábio Talarico em homenagem ao prefeito de Guaíra eleito para o mandato 

de 1983 a 1988, tendo falecido em 1987. 

Embora o Estudo Técnico (EMPLASA, 2017) tenha reunido dados, 

informações dentre outros elementos para justificar a inclusão do município de Guaíra 

na Aglomeração Urbana de Franca ao analisarmos os deslocamentos pendulares 

para trabalho e estudo não são observados números relevantes para tal relação, 

ficando em antepenúltimo empatado com Rifaina com 37 ocorrências diárias com 

destino a Franca, seguidos por Buritizal com 20 e Aramina com 8 ocorrências diárias 

com, segundo a Tabela 12: Aglomeração Urbana de Franca - Fluxos Pendulares 

Internos, segundo Destino, 2010 (EMPLASA, 2017). 
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Figura 13: Fluxos de Pendularidade Internos e Externos na AUF (Censo, 2010). 

 
Fonte: Mapa 20 - Estudo Técnico (EMPLASA, 2017). 

 

Na publicação de Regiões de Influência das Cidades 2007 (IBGE, 

2008), e anteriores, o levantamento das ligações entre as cidades permitiu delinear 

suas áreas de influência e esclarecer a articulação das redes no território.  

Em 2020 o IBGE publicou o estudo sobre as Regiões de Influência 

das Cidades 2018, atualizando o quadro de referência da rede urbana brasileira em 

relação aos estudos anteriores que definiram os níveis da hierarquia urbana e 

estabeleceram a delimitação das regiões de influência das cidades brasileiras.  

O estudo sobre as Regiões de Influência das Cidades 2018 (IBGE, 

2020), além de identificar e analisar a rede urbana brasileira, estabelecendo a 

hierarquia dos centros urbanos e as regiões de influência das Cidades, apresentou 

uma abordagem à Rede urbana, Teoria das Localidades Centrais e Teoria dos Fluxos 

Centrais que serão exploradas a seguir, dadas suas relevâncias ao escopo do 

trabalho. 
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3.1.1. Teoria das Localidades Centrais e Teoria dos Fluxos Centrais 

 

A Teoria das Localidades Centrais de Christaller (1966), cuja ideia de 

cidades formando um conjunto de centros funcionalmente articulados, ou seja, de uma 

rede urbana, tem em Christaller (1966) sua teoria mais difundida e fundamentada 

segundo a REGIC 2018 (IBGE, 2020). 

A respeito da Teoria das Localidades Centrais é tida como estática por 

descrever uma situação de equilíbrio econômico que não se preocupa em descrever 

como surgiram as economias de aglomeração que formam a base de funcionamento 

das localidades centrais, apenas descreve como se encontra a situação da rede 

urbana em determinado momento, segundo o IBGE (2020, p. 69). 

Desta crítica à teoria de Christaller (1966) que surge a concepção da 

rede urbana como produto da interação entre agentes econômicos e indivíduos dentre 

outros no nível microeconômico. 

 

Nesse sentido, o sistema urbano é tido como auto-organizado, na medida em 
que não há um operador da rede, uma autoridade central determinando sua 
forma, tampouco uma finalidade política ou econômica explícita de sua 
totalidade (PUMAIN, 1997 apud IBGE, 2020). 

 

Desta forma, o estudo da REGIC (IBGE, 2020) afirma que “mesmo se 

houver um ator hegemônico, como um Estado impondo regras ou atuando fortemente, 

ele será apenas mais um ator funcionando em meio a uma nuvem de interações”.  

Sendo assim, ao contextualizar tal afirmativa ao escopo desse trabalho 

busca o problema de pesquisa identificar qual o papel da Aglomeração Urbana de 

Franca no desenvolvimento regional, uma vez que na formação da rede urbana a 

gestão pública e empresarial mantém relações de controle e comando entre os 

centros urbanos, promovendo a tomada de decisões, definindo relações e destinando 

investimentos, conforme descreve a REGIC 2007 (IBGE, 2008). 

Partindo do pressuposto de que as cidades se definem por suas relações 

externas e pelos seus fluxos, e dado o caráter estático da Teoria das Localidades 

Centrais, parcialmente compatível com a ideia de rede urbana, a Teoria dos Fluxos 

Centrais (TAYLOR, 2004; TAYLOR; HOYLER; VERBRUGGEN, 2010 apud IBGE, 

2020), apresentada no estudo da REGIC 2018 (IBGE, 2020), enfatiza as relações 

externas das cidades de modo a complementar a Teoria das Localidades Centrais.  
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Arroyo (2007, apud MIYAZAKI, 2008, p. 8) considera como elementos 

constitutivos do território as redes e os fluxos e afirma que “a associação entre os 

conceitos de “fluxo” e “rede” é imediata porque ambos se relacionam à ideia de 

conexão, de interação, de deslocamento, de mobilidade, enfim, de movimento”. 

Neste sentido, Castells (1999, apud MIYAZAKI, 2008, p. 8) destaca que, 

atualmente, verifica-se uma nova lógica espacial que resulta em um “espaço de fluxos” 

que está se tornando na “manifestação espacial predominante de poder e função em 

nossas sociedades”. 

Ainda segundo Castells (2002, apud CÂMARA, 2018. p.7), “Redes 

constituem a nova morfologia social de nossas sociedades e a difusão da lógica de 

redes modifica de forma substancial a operação e os resultados dos processos 

produtivos e de experiência, poder e cultura”. 

Ambas as teorias, Teoria das Localidades e Teoria dos Fluxos Centrais, 

tratam dos fluxos entre a rede de cidades que se relacionam ultrapassando os limites 

da administração pública, porém considera que a gestão das cidades ocorre por 

intermédio de uma rede de órgãos públicos que atua em áreas diversas.  

Segundo o estudo da REGIC 2018 (IBGE, 2020), essas entidades 

públicas, assim como as entidades privadas prestam serviços aos municípios 

integrantes da rede de cidades e têm capacidade concentradora de fluxos, 

provocando os movimentos para determinada cidade ou região. 

 

A rede urbana e as cidades são, dessa forma, produto das relações 
dinâmicas, vivas e atuantes entre os agentes que criam redes de 
relacionamento, quer de longa distância, quer locais de fornecimento de bens 
e serviços (IBGE, 2020, p. 71). 

 

A atuação dessas entidades, públicas e privadas, caracteriza as duas 

instituições, o Estado e o Mercado, que têm o papel em moldar a organização espacial 

criando as redes de gestão do território. 

Desta forma, o estudo da REGIC 2018 (IBGE, 2020) considera que 

podem ser observados dois processos distintos, sendo um de característica local e 

hierárquica, denominado town-ness, e outro baseado nos relacionamentos a distância 

de caráter horizontal, denominado city-ness, conforme Taylor (2010, apud IBGE, 

2020). 
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Ao abordar a integração do fornecimento de bens e serviços com a 

gestão do território da Rede Urbana a Teoria dos Fluxos Centrais se dá pelo modelo 

das redes interligadas proposta por Taylor, Hoyle e Verbruggen (2010). 

 

De acordo com o modelo, as redes urbanas são compostas por três níveis: o 
primeiro é o próprio conjunto da rede, que dá a totalidade das relações; o 
segundo são os nós que a compõem, as cidades; e o terceiro, os agentes que 
criam as redes de longa distância operando por meio dos nós, que são as 
empresas e organizações diversas (IBGE, 2020 p. 71). 

 

Diante do exposto, verifica-se o aprimoramento e consolidação do 

conceito de rede de cidades e de rede urbana, na evolução do estudo sobre a Região 

de Influência das Cidades entre as edições de 2007 e 2018, ressaltando a importância 

da publicação sobre os Arranjos Populacionais e Concentrações Urbanas do Brasil 

(IBGE, 2016), nesse espaço de tempo. 

Desta forma, a bibliografia explorada apresenta um referencial teórico 

consistente com a proposta de uma atuação em rede por parte dos municípios da 

Aglomeração Urbana de Franca, que será apresentada e explorada no próximo 

capítulo sobre as redes de cidades criativas. 
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4. REDES CRIATIVAS E O DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

 

A expressão “Redes criativas” tem sua origem no conceito da Creative 

Cities Network criado em 2004, pela United Nations Educational Scientific and Cultural 

Organization (UNESCO), para promover a cooperação entre as cidades que 

identificaram a criatividade como fator estratégico para o desenvolvimento urbano 

sustentável, ressaltando que, segundo Câmara (2019) “Do ponto de vista do conceito 

de economia criativa, as redes criativas exercem função prioritária nas ações de 

empreendedorismos, gestão e inovação”. 

Conforme definido pela própria organização “A Rede”, que é formada por 

246 cidades dentre os 80 Estados membros da UNESCO, compartilham do objetivo 

comum de colocar a criatividade e as indústrias culturais no centro de seus planos de 

desenvolvimento em nível local e cooperar ativamente em nível internacional. 

Organizada em uma plataforma internacional de intercâmbio e 

colaboração para a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

referentes à Agenda 2030 das Nações Unidas, a Rede de Cidades Criativas atua em 

sete áreas criativas, sendo: o artesanato e arte folclórica, o design, o cinema, a 

gastronomia, a literatura, a mídia e a música. 

Atualmente no Brasil, fazem parte da Rede de Cidades Criativas da 

UNESCO os municípios de Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Florianópolis (SC) e 

Paraty (RJ) no setor de gastronomia; Brasília (DF), Curitiba (PR) e Fortaleza (CE) no 

setor de Design; Salvador (BA) e Recife (PE) no segmento de Música, e, por fim João 

Pessoa (PB), no setor de artesanato e arte folclórica. 

Para entender o conceito de Rede de Cidades, de maneira ampla e 

aplicável às teorias do desenvolvimento, se faz necessário entender o conceito de 

Economia Criativa que será explorado a seguir. 

 

 

4.1. ABORDAGEM DA ECONOMIA CRIATIVA 

 

Segundo Silva (2013), o conceito de Economia Criativa vem sendo 

construído desde a década de 1990, a partir do discurso intitulado Nação Criativa, 

proferido em 1994 por Paul Keaton, então primeiro-ministro da Austrália, que 
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discursou sobre as oportunidades a serem geradas pelo efeito da globalização e das 

mídias digitais, e da mesma forma em 1997, por Tony Blair, primeiro-ministro eleito do 

Reino Unido, que discursou afirmando que a criatividade seria o foco do seu governo.  

Publicado originalmente no ano de 2001 e relançado no ano de 2007, a 

obra The Creative Economy: How People Make Money From Ideas, do britânico John 

Howkins, definiu o tema da economia criativa como área em que as ideias determinam 

o valor de produtos e serviços.  

Organizado por Ana Carla Fonseca (2008), o livro Economia Criativa 

como estratégia de desenvolvimento: uma visão dos países em desenvolvimento faz 

a busca de um conceito representativo sobre a economia criativa, ressaltando que, 

até então prevalecia o conceito de Indústrias Criativas de Howkins (2001).  

 

"[...] o divisor de águas da economia criativa seria o potencial de gerar direitos 
de propriedade intelectual (segundo o autor, a “moeda da economia criativa”), 
expandindo sua abrangência dos direitos autorais para desenhos industriais, 
marcas registradas e patentes” (HOWKINS apud FONSECA, 2008, p. 10).  

 

No ano de 2004 o economista americano Richard Florida lança o livro A 

Ascenção da Classe Criativa, onde classifica 45 países de acordo com o índice global 

da classe criativa. Neste mesmo ano, durante a reunião da United Nations Conference 

on Trade and Development (UNCTAD), em São Paulo, Rubens Ricupero, secretário-

geral da organização, sugere a criação de um órgão voltado para a economia criativa 

no Brasil, fato que viria a se concretizar no ano de 2011 com a criação da Secretaria 

da Economia Criativa vinculada ao Ministério da Cultura7.  

Ainda segundo Fonseca (2008), o relatório da UNCTAD IX (2004) trouxe 

o conceito de indústrias criativas como um cluster de atividades que tem a criatividade 

como um componente essencial, estando diretamente inseridas no processo industrial 

e sujeitas à proteção de direitos autorais.  

Nesse ínterim, foi publicado no ano 2008, pela UNCTAD, o relatório 

Creative Economy Report 2008: The challenge of assessing the creative economy 

towards informed policy-making, sem tradução para o português. Posteriormente o 

relatório Creative Economy: A Feasible Development Option, traduzido como Relatório 

de Economia Criativa 2010: economia criativa, uma opção de desenvolvimento, foi 

 
7 Decreto nº 7743, de 1º de junho de 2012, Art. 2º inciso II alínea “d”. 
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publicado pela Secretaria da Economia Criativa do Ministério da Cultura, no ano de 

2012. 

Ambos os relatórios trouxeram um capítulo dedicado à definição do 

conceito e contexto da economia criativa, dentre eles a conceituação sobre as 

indústrias criativas, produtos e serviços criativos, além da indústria cultural e seus 

produtos culturais.  

A associação do conceito de indústria aos conceitos de cultura e 

criatividade podem ter se dado com o propósito de atribuir tangibilidade à capacidade 

produtiva do setor cultural e por vez do emergente setor criativo intangível e subjetivo 

quanto o seu valor. 

A discussão sobre Economia Criativa no Brasil se formalizaria com a 

publicação do Plano da Secretaria da Economia Criativa 2011-2014, que estabeleceu 

um conjunto de políticas, diretrizes e ações para o período. O plano definiu a 

Economia Criativa a partir das dinâmicas culturais, sociais e econômicas construídas 

a partir de um circuito de criação, produção, distribuição, circulação, difusão, consumo 

e fruição de bens e serviços dos setores criativos.  

Cabe ressaltar que, entre a publicação de Howkins no ano de 2001 e a 

concepção do Plano da Secretaria de Economia Criativa no ano de 2011, se passaram 

10 anos de discussões e pesquisas sobre o tema e o conceito sobre Economia 

Criativa. 

Em sua obra Criatividade e dependência na civilização industrial, 

Furtado (2008), economista e escritor que teve passagens por órgãos de governo 

inclusive no Ministério da Cultura, apresenta um pensamento sobre o 

desenvolvimento como sendo processo criativo alcançado quando se geram 

inovações não apenas na cultura material, mas também na criação artística e na 

pesquisa científica. 

Nessa linha de pensamento, a própria Secretaria de Economia Criativa 

apresentava em seu plano, uma proposta de que os setores criativos seriam uma 

ampliação dos setores culturais8 em consonância com o Relatório de Economia 

Criativa 2010, desta forma, a categoria criativa vai além dos produtos e serviços 

culturais incluindo serviços relacionados à arquitetura, design, publicidade e novas 

mídias. 

 
8 Plano da Secretaria da Economia Criativa: políticas, diretrizes e ações, 2011 – 2014, (2011, p. 23) 
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A classificação da UNCTAD (2004) para indústrias criativas consistia em 

qualquer atividade econômica que produzisse produtos dependentes da propriedade 

intelectual, com vistas ao mercado inclusive com diferenciação upstream, assim como, 

atividades culturais tradicionais downstream com uma proximidade maior com o 

mercado da publicidade, editoras ou atividades relacionadas à mídia9. 

A classificação para indústrias criativas, segundo a UNCTAD, se dividia 

em quatro grandes grupos: patrimônio, artes, mídia e criações funcionais, modelo este 

adotado e apresentado no plano 2011-2014 da Secretaria de Economia Criativa, pois 

na concepção da UNCTAD a criatividade é intrínseca à produção científica da mesma 

forma como é a produção artística. 

O empenho do UNCTAD entre os anos de 2008 e 2010 para classificar 

os setores criativos influenciou o conceito brasileiro, resultando em quatro categorias 

e nove áreas, conforme tabela apresentada abaixo: 

 

Tabela 1: Mapa 20 - Estudo Técnico (EMPLASA, 2017). 

Categorias Áreas 

Patrimônio 
1. Sítios Culturais. 

2. Manifestações tradicionais. 

Artes 
3. Artes visuais. 

4. Artes performáticas. 

Mídias 
5. Audiovisual. 

6. Publicações e mídias impressas. 

Criações funcionais 

7. Design. 

8. Serviços criativos. 

9. Novas mídias. 

Fonte: Próprio autor (2022). 

 

Nesse contexto, surgiu a definição de Cidades Criativas, cuja ideia de 

economia criativa aplicada às cidades, levou ao surgimento do conceito “cidade 

criativa”.  

Seja pela utilização de seu potencial criativo, ou por meio da 

apresentação de seus ativos patrimoniais, culturais ou atividades culturais para a 

 
9 Relatório de economia criativa 2010: economia criativa uma, opção de desenvolvimento 
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geração de experiências culturais aos habitantes e visitantes, a contribuição do setor 

criativo para a economia das cidades pode ser medida em termos da contribuição 

direta do setor para a geração de renda e emprego, e através dos efeitos indiretos e 

pelos gastos dos turistas.  

 

A ideia para a rede se baseou na observação de que, embora muitas cidades 
ao redor do mundo percebam que as indústrias criativas estão começando a 
desempenhar um papel muito maior em suas economias locais e esquemas 
de desenvolvimento social, elas não enxergam claramente como aproveitar 
esse potencial e como envolver os agentes apropriados neste 
desenvolvimento (BRASIL, 2010p. 15). 

 

Ainda segundo o Relatório de Economia Criativa 2010 (MINC, 2012), nos 

últimos anos foi crescente o número de cidades ao redor do mundo que vem usando 

o conceito de “cidades criativas” para incentivar o crescimento socioeconômico. 

Nesse contexto, a atuação em rede com o objetivo de promover a 

economia local e o desenvolvimento por meio de indústrias criativas deu forma ao 

conceito de Rede de Cidades Criativas proposto pela United Nations Educational, 

Scientific and Cultural Organization (UNESCO).  

Com uma atuação global a inscrição na rede está aberta a todas as 

cidades que apresentarem um plano de ação incluindo projetos, iniciativas ou políticas 

específicas a serem executadas nos próximos quatro anos para implementar os 

objetivos da Rede, segundo o informado no site Redes de Cidades Criativas da 

UNESCO10. 

No Brasil, o escopo dos Setores Criativos segundo o Ministério da 

Cultura (2011) na categoria cultural é: 

 

Tabela 2: Setores Criativos segundo o Ministério da Cultura. 

Categorias Áreas 

Patrimônio 

1. Material;  

2. Imaterial;  

3. Arquivos e museus. 

Expressões Culturais 
4. Artes visuais;  

5. Arte digital; 

 
10 Creative Cities Network disponível em: <https://en.unesco.org/creative-cities/content/join-network> 
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6. Culturas populares, indígenas e afro-

brasileiras. 

Artes de espetáculos 

7. Dança; 

8. Música;  

9. Circo;  

10. Teatro. 

Audiovisual, do Livro, da Leitura e da 

Literatura. 

11. Cinema e vídeo;  

12. Publicações e mídias impressas. 

Criações Culturais e Funcionais 

13. Moda; 

14. Design; 

15. Arquitetura. 

Fonte: Próprio autor (2022), 

Desta forma definiu-se que a economia criativa brasileira deveria estar 

conceituada na compreensão da diversidade cultural do país, da percepção da 

sustentabilidade, da inovação e a inclusão social, igualmente entendida como inclusão 

produtiva como base de uma economia de geração de trabalho e renda. 

Com essas características é possível conceber que a política de 

economia criativa adquiriu status de uma política de Estado e não apenas de uma 

política de governo, uma vez que, seus fundamentos estão ligados a temas mais 

amplos. 

 

 

4.2. AGLOMERADOS CRIATIVOS E O DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

 

O Relatório de Economia Criativa 2010 (MINC, 2012, p.16) traz uma 

abordagem aos aglomerados, redes e distritos criativos com uma aproximação das 

principais teorias do desenvolvimento regional.  

 

O crescimento da produção criativa dentro de um contexto urbano deriva 
parcialmente da existência de externalidades provenientes da 
aglomeração, externalidades essas benéficas às empresas devido a sua 
proximidade (MINC, 2012, p.16) (grifo nosso). 

 

Na aglomeração, conforme explicado por Madureira (2015), o local se 

desenvolve pela acumulação quantitativa de atividades, cuja concentração espacial 
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de atividade não produz, a princípio, as complementaridades, e desta forma as 

empresas implantadas tiram vantagens ligadas à concentração dos indivíduos e das 

atividades, traduzidas por uma redução dos preços dos fatores de produção. 

 

Ao se agruparem, as empresas serão capazes de economizar em suas 
interligações espaciais, obter as múltiplas vantagens dos mercados de 
trabalho concentrados de forma espacial, conectar-se ao abundante fluxo de 
informações e potenciais inovadores que se faz presente sempre que muitos 
produtores com especialidades diferentes e complementares se reúnem, e 
assim por diante (SCOTT apud MINC, 2012). 

 

Ainda segundo o Relatório de Economia Criativa 2010 (MINC, 2012), “os 

aglomerados de negócios criativos podem crescer em qualquer localidade, desde que 

existam condições para o desenvolvimento de um grupo criativo”, desta forma a 

abordagem à localidade é apresentada em uma Análise locacional a partir de um 

diagrama simplificado do modelo de aglomeramentos de Porter (1990 apud MINC, 

2012). 

O Quadro 3.2 que trata dos Aglomeramentos criativos referenciado por 

Simon Evans (2012), empreendedor cultural e fundador da Creative Clusters Ltd., 

considera que o aglomeramento não se restringe ao setor criativo e que sempre 

existiram mercados e regiões especializados dedicados às indústrias específicas 

baseadas em regiões. Disso crê-se que, os aglomerados se desenvolvem 

naturalmente, e muitas vezes são relacionados historicamente a uma vantagem 

natural e persistem enquanto as novas empresas estiverem interessadas em 

participar deles. 

 Simon Evans (2012), ressalta as vantagens competitivas aos seus 

integrantes, dentre os quais destacam-se o desenvolvimento de uma atribuição de 

marca baseado no local beneficiando todas as empresas do grupo, a proximidade das 

pequenas empresas organizadas em alianças e redes, oferecendo algumas 

vantagens as grandes empresas, incentivo ao desenvolvimento de uma infraestrutura 

de serviços de apoio profissional especializado, e o enfoque para investimentos 

externos. 

A esse respeito Krugman (1998 apud MONASTERIO; CAVALCANTE, 

2011), afirma que “a ideia de que a aglomeração de produtores numa localização em 

particular traz vantagens, e que estas vantagens, por sua vez, explicam a 

aglomeração, [...]”.  
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Conforme argumentado no Relatório de Economia Criativa 2010 (MINC, 

2012), a organização e as peculiaridades operacionais da economia criativa geram 

uma característica locacional particular e a natureza do aglomeramento é uma 

importante característica definidora da economia criativa. 

As análises tradicionais da aglomeração industrial procuram medir o 

comércio entre empresas, mas devido aos dados raramente estarem disponíveis, a 

localização conjunta muitas vezes é utilizada como um item obrigatório. Nesse 

contexto, passaremos a analisar alguns indicadores da economia criativa no Brasil. 

 

 

4.3. INDICADORES DA ECONOMIA CRIATIVA NO BRASIL 

 

Em 2011, o Plano da Secretaria da Economia Criativa: políticas, 

diretrizes e ações, 2011-2014, apresentou um capítulo 4 intitulado “Os desafios da 

economia criativa brasileira”, sendo o levantamento de informações e dados sobre a 

Economia Criativa o 1º desafio dessa “nova economia”. 

 

1º Desafio – Levantamento de informações e dados da Economia Criativa.  
 
Atualmente no Brasil, os dados levantados sobre a economia criativa nacional 
são insuficientes no sentido de permitir uma compreensão ampla das suas 
características e potenciais. A maior parte das pesquisas existentes é pontual 
e localizada, impedindo o desenvolvimento de análises aprofundadas quanto 
à natureza e ao impacto dos setores criativos na economia brasileira. Outro 
problema se refere ao fato de estes estudos partirem, em sua maioria, de 
dados secundários, ou mesmo de corresponderem a estimativas que nem 
sempre coincidem com a realidade. Apesar da existência de alguns 
indicadores, a ausência de pesquisas que contemplem de modo amplo os 
diversos setores desta economia impede que haja o conhecimento e o 
reconhecimento de vocações e oportunidades a serem reforçadas e 
estimuladas por meio de políticas públicas consistentes. (MINC, 2011, p. 36) 

 

Desde então, a atualização dos índices e indicadores da economia 

criativa brasileira tem sido realizada a partir de parâmetros extraídos da Relação Anual 

de Informações Sociais (RAIS) e da quantidade de empreendimentos considerados 

criativos de acordo com a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 

2.0) do IBGE. 

 No entanto, com relação aos empreendimentos considerados criativos 

de acordo com a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), 
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elaborada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), esta não possui 

dentre suas Classes e Subclasses uma classificação específica para a Economia 

Criativa. 

A Seção “R” referente às ARTES, CULTURA, ESPORTE E 

RECREAÇÃO, compreende uma ampla variedade de atividades destinadas a 

satisfazer os interesses culturais, de entretenimento e recreativos, tais como a 

produção e promoção de artes cênicas e espetáculos, bibliotecas, arquivos e museus 

dentre outros, no entanto, não se podem descartar outras atividades econômicas que 

contribuem com a criação, produção, distribuição e fruição dos setores criativos. 

O artigo sobre A economia criativa no Estado de São Paulo (2012-2016): 

definição e análise seguiu a metodologia aplicada pelo Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA), na publicação Panorama da economia criativa no Brasil 

(2013), no qual considera a mensuração da economia criativa em duas dimensões, a 

Setorial e a Ocupacional, adotando a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) 

para dimensionar o universo dos trabalhadores em economia criativa, utilizando de 

maneira complementar a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD).  

No decurso deste trabalho de pesquisa foi identificado que o site do 

Observatório Itaú Cultural adotava uma metodologia semelhante às publicações 

anteriores, com o uso dos setores criativos representados por 18 (dezoito) códigos do 

sistema CNAE 2.0 Domiciliar, cujo sistema de codificação setorial foi utilizado na base 

de dados da PNAD Contínua.  

 

Figura 14: Quadro 2 – Setores criativos na variável Intensidade Criativa e categorias setoriais derivadas. 

CNAE 2.0 

Domiciliar 
Setor Categoria 

13002 
Fabricação de artigos de joalheria, bijuteria e 

semelhantes 

Moda 
14001 

Confecção de artigos do vestuário e acessórios, 

exceto sob medida 

14002 Confecção, sob medida, de artigos do vestuário 

13001 Preparação de fibras, fiação e tecelagem 
Atividades 

Artesanais 16002 
Fabricação de produtos de madeira, cortiça e material 

trançado, exceto móveis 
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CNAE 2.0 

Domiciliar 
Setor Categoria 

32001 Fabricação de artefatos têxteis, exceto vestuário 

58000 Edição e Edição integrada à impressão Editorial 

59000 
Atividades cinematográficas, produção de vídeos e de 

programas de televisão, gravação de som e de música 

Cinema, 

Música, 

Fotografia, 

Rádio e TV 

60001 Atividades de rádio 

60002 Atividades de televisão 

62000 Atividades dos serviços de tecnologia da informação 
Tecnologia 

da 

Informação 

63000 Atividades de prestação de serviços de informação 

95010 
Reparação e manutenção de equipamentos de 

informática e comunicação 

71000 
Serviços de arquitetura e engenharia e atividades 

técnicas relacionadas; Testes e análises técnicas 
Arquitetura 

73010 Publicidade 

Publicidade 

e Serviços 

Empresariais 

74000 
Outras atividades profissionais, científicas e técnicas 

não especificadas anteriormente 
Design 

90000 Atividades artísticas, criativas e de espetáculos 

Artes 

Cênicas e 

Artes Visuais 

91000 Atividades ligadas ao patrimônio cultural e ambiental 
Museus e 

Patrimônio 

Fonte:  Elaborado pelo Observatório Itaú Cultural com base no sistema CNAE 2.0 Domiciliar do IBGE (2019). 

 

A lista de atividades empresariais consideradas criativas e suas 

respectivas categorias setoriais são apresentadas no ANEXO B deste trabalho de 

pesquisa. 

Cabe ressaltar que, a entidade Itaú Cultural é uma das principais 

apoiadoras de projetos e pesquisas relacionadas à Economia Criativa como, por 

exemplo, na publicação do Relatório de economia criativa 2010: economia criativa, 

uma opção de desenvolvimento, e, da coletânea de textos organizados na publicação 
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Economia criativa: como estratégia de desenvolvimento: uma visão dos países em 

desenvolvimento, presente no referencial bibliográfico deste trabalho de pesquisa. 

Da mesma forma, o site do Observatório Itaú Cultural, no Eixo 01: 

Mercado de Trabalho e Empreendimentos, relaciona as ocupações criativas e grupos 

ocupacionais na variável Trabalhadores Criativos (Quadro 1), conforme segue: 

 

Tabela 3: Quadro – 1 Ocupações criativas e grupos ocupacionais na variável Trabalhadores Criativos 

Categoria Código (PNAD Contínua) Descrição 

Publicidade e 

Marketing 

1221 
Dirigentes de vendas e 

comercialização 

1222 
Dirigentes de publicidade e relações 

públicas 

2431 
Profissionais da publicidade e da 

comercialização 

2432 Profissionais de relações públicas 

Arquitetura 

2161 Arquitetos de edificações 

2162 Arquitetos paisagistas 

2164 Urbanistas e engenheiros de trânsito 

3118 Desenhistas e projetistas técnicos 

Artesanato 

7312 
Confeccionadores e afinadores de 

instrumentos musicais 

7313 

Joalheiros e lapidadores de gemas, 

artesãos de metais preciosos e 

semipreciosos 

7317 
Artesãos de pedra, madeira, vime, e 

materiais semelhantes 

7318 
Artesãos de tecidos, couros e 

materiais semelhantes 

7319 
Artesãos não classificados 

anteriormente 

7531 
Alfaiates, modistas, chapeleiros e 

peleteiros 
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Categoria Código (PNAD Contínua) Descrição 

7532 
Trabalhadores qualificados da 

preparação da confecção de roupas 

7533 Costureiros, bordadeiros e afins 

7534 Tapeceiros, colchoeiros e afins 

Design 

2163 Desenhistas de produtos e vestuário 

2166 Desenhistas gráficos e de multimídia 

3432 
Desenhistas e decoradores de 

interiores de interiores 

7316 
Redatores de cartazes, pintores 

decorativos e gravadores 

Filme, TV, 

Vídeo, Rádio 

e Fotografia 

1431 
Gerentes de centros esportivos, de 

diversão e culturais 

2654 Diretores de cinema, de teatro e afins 

3431 Fotógrafos 

3521 
Técnicos de radiodifusão e gravação 

audiovisual 

TI, Software 

e 

Serviços de 

Informática 

1330 
Dirigentes de serviços de tecnologia 

da informação e comunicações 

2356 
Instrutores em tecnologias da 

informação 

2511 Analistas de Sistemas 

2512 
Desenvolvedores de programas e 

aplicativos (software) 

2513 
Desenvolvedores de páginas de 

internet (web) e multimídia 

2514 Programadores de aplicações 

2519 

Desenvolvedores e analistas de 

programas e aplicativos (software) e 

multimídia não classificados 

anteriormente 

2521 
Desenhistas e administradores de 

base de dados 
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Categoria Código (PNAD Contínua) Descrição 

2522 Administradores de sistemas 

2523 
Profissionais em rede de 

computadores 

2529 

Especialistas em base de dados e em 

redes de computadores não 

classificados anteriormente 

3511 
Técnicos em operações de tecnologia 

da informação e das comunicações 

3512 

Técnicos em assistência ao usuário 

de tecnologia da informação e das 

comunicações 

3513 
Técnicos de redes e sistemas de 

computadores 

3514 Técnicos da web 

Editorial 

2641 Escritores 

2642 Jornalistas 

2643 Tradutores, intérpretes e linguistas 

Museus, 

galerias e 

bibliotecas 

2621 
Arquivologistas e curadores de 

museus 

2622 
Bibliotecários, documentaristas e 

afins 

3433 
Técnicos em galerias de arte, museus 

e bibliotecas 

Música, Artes 

Cênicas e 

Artes Visuais 

2354 Outros professores de música 

2355 Outros professores de artes 

2651 Artistas plásticos 

2652 Músicos, cantores e compositores 

2653 Bailarinos e coreógrafos 

2655 Atores 

2656 
Locutores de rádio, televisão e outros 

meios de comunicação 
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Categoria Código (PNAD Contínua) Descrição 

2659 
Artistas criativos e interpretativos não 

classificados anteriormente 

3435 
Outros profissionais de nível médio 

em atividades culturais e artísticas 

5241 Modelos de moda, arte e publicidade 

Gastronomia 3434 Chefes de cozinha 

Fonte: Elaborado pelo Observatório Itaú Cultural com base em IBGE (2019), com ocupações e categorias 
ocupacionais inspiradas no DCMS (2014). 

 

Dando continuidade à pesquisa, foi possível verificar que os dados 

apurados pelo Observatório Itaú Cultural, extraídos da base de dados da Pesquisa 

Anual de Serviços (PAS) e da Pesquisa Industrial Anual – Empresa (PIA–Empresa), 

em Reais (R$) com valores corrigidos conforme o IPCA, demonstram a evolução do 

lucro total dos setores criativos por categoria no âmbito nacional.  

Aqui para demonstração dos valores apurados foi selecionado o ano de 

2017, anterior à criação da Aglomeração Urbana de Franca, assim como nos anos 

subsequentes, a série histórica disponível, conforme tabela abaixo: 

 

Tabela 4: Evolução do lucro total dos setores criativos por categoria em R$ no Brasil. 

SETOR CRIATIVO 2017 2018 2019 

Artesanato 4.131.648.000,00 2.858.119.000,00 3.306.770.000,00 

Cinema, música, 

fotografia, rádio e tv 
49.430.525.000,00 48.961.734.000,00 47.733.467.000,00 

Tecnologia da 

informação 
167.132.487.000,00 182.053.320.000,00 197.094.954.000,00 

Fonte: Observatório Itaú Cultural, adaptado pelo autor (2022). 

 

Segundo informações obtidas no próprio site do Observatório Itaú Cultural 

não foi possível efetuar a análise do ano de 2020, em razão de as fontes de dados 

utilizados apresentarem uma defasagem temporal em sua publicação, em decorrência 

da pandemia de COVID-19. 

Da mesma forma, o site do Observatório Itaú Cultural disponibiliza nos 

dados de pesquisa no Eixo 02, Gastos Públicos com Cultura, a variável Orçamento 



73 
 

Público para a Cultura na esfera municipal, estadual e federal, uma vez que a pauta 

da Economia Criativa no Brasil está ligada à Política Pública da Cultura. 

Segundo o site do Observatório Itaú Cultural “Esta variável apresenta os 

orçamentos liquidados pelos governos municipais, estaduais e federal para gasto em 

cultura”. 

“Classificação da despesa orçamentária que tem por finalidade registrar a 
finalidade da realização da despesa. A função pode ser traduzida como o 
maior nível de agregação das diversas áreas de atuação do setor público. 
Está relacionada com a missão institucional fundamental do órgão executor, 
por exemplo, cultura, educação, saúde ou defesa. A especificação das 
funções é fixada, em nível nacional, pela Portaria MPOG 42, de 14 de abril 
de 1999 (D.O.U. de 15.04.1999)” (OBSERVATÓRIO ITAÚ CULTURAL, 
2022). 

 

Com objetivo de demonstrar o total dos gastos públicos realizados pelos 

municípios da Aglomeração Urbana de Franca, foram levantados os valores das 

Despesas Liquidadas a partir de 2017, conforme tabela abaixo, em R$, com valores 

corrigidos conforme IPCA, ressaltando que os anos de 2020 e 2021 foram impactados 

pela pandemia de COVID-19. 
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Tabela 5: Orçamento Público Municipal para a Cultura dos municípios da AUF. 

 
Fonte: Observatório Itaú Cultural, Eixo 02 Gastos Públicos com a Cultura | Orçamento Público para a Cultura, 

Elaborado pelo autor (2022) 

 

Em análise aos dados levantados, os municípios de Jeriquara e São 

Joaquim da Barra se destacam, sendo o primeiro, pela ausência de valores, e o 

segundo pelo expressivo gasto público que chega à casa do milhão de reais, a 

exemplo do município de Franca, considerado Centro-Região da Aglomeração Urbana 

de Franca. 
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A hipótese que explicaria essa situação está relacionada com a missão 

institucional do órgão executor o que nos leva a crer que o município de Jeriquara não 

possui uma função de governo específica para a Cultura, alocando tal função a um 

departamento da estrutura administrativa de nível secundário na hierarquia funcional. 

De outra forma, a hipótese para o município de São Joaquim da Barra é 

que a função de Cultura pode estar agregada a função de Educação, sendo 

necessária uma melhor segregação da despesa por parte do órgão executor. 

De modo geral é possível verificar que o Orçamento Público Municipal 

para a cultura apresenta uma tendência de crescimento do ano de 2017 para 2018, 

mas depois adotada uma tendência de queda na relação 2018 a 2019 que se mantém 

nos anos de 2020 e 2021, sendo que, nesses dois últimos anos a redução do gasto 

público se justifica em razão da pandemia de COVID-19. 

Nestas condições, a mensuração do gasto público por meio do 

financiamento público a projetos culturais e informações sobre o valor destinado à 

cultura no orçamento público federal, estadual e municipal, passou a ser uma 

alternativa aos indicadores para a Economia Criativa. 

No ano de 2018, a Fundação Getúlio Vargas realizou a Análise dos 

Impactos Econômicos e Sociais do Programa de Incentivo à Cultura do Estado de São 

Paulo (ProAC-SP) para a Secretaria de Estado da Cultura do Governo do Estado de 

São Paulo, com o objetivo de compreender o real impacto social e econômico de 

programas e projetos culturais, na busca por criar e implementar políticas públicas 

para ampliar o acesso aos bens culturais, fomentar a produção cultural e promover a 

valorização do patrimônio cultural paulista.  

A Fundação Getúlio Vargas realizou o estudo a partir de 2.528 projetos 

contemplados pelo ProAC Editais e ProAC ICMS, entre os anos de 2013 e 2017, 

adotando como metodologia, a análise gasto médio por atividade dos projetos do 

ProAC Editais, o volume médio em reais executado dos projetos do ProAC ICMS e o 

gasto médio por atividade dos projetos do ProAC ICMS por modalidade, 

sistematizados na Matriz Insumo-Produto (MIP). 

 

A Matriz Insumo-Produto (MIP) representa ferramenta relevante para a 
análise de impactos decorrentes de eventos econômicos que se caracterizam 
pela realização de despesas que, ao se materializarem em demanda, 
mobilizam cadeias produtivas vinculadas àqueles mesmos eventos (FGV, 
2018 p. 26). 
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De acordo com a metodologia elaborada pela Fundação Getúlio Vargas, 

a Matriz Insumo-Produto permite a identificação da interdependência das atividades 

produtivas referente aos insumos e produtos utilizados e decorrentes do processo de 

produção, seja de consumo, investimento em infraestrutura, na realização de um 

projeto cultural ou do gasto público em si.  

No contexto da Análise dos Impactos Econômicos e Sociais do 

Programa de Incentivo à cultura surge a primeira menção ao Valor Agregado, 

enquanto metodologia que permite calcular os impactos econômicos diretos nos 

setores de cultura e indiretos nas demais atividades produtivas sobre a renda, o 

emprego e os tributos, em relação ao Produto Interno Bruto (PIB). 

Não obstante ao resultado da análise dos Impactos Econômicos e 

Sociais do Programa de Incentivo à Cultura, a identificação dos setores núcleo e dos 

setores complementares, a partir de uma adaptação dos setores criativos à 

Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE, tendo como base a 

Pesquisa Anual de Serviços (PAS), apresentados no artigo: A economia criativa no 

Estado de São Paulo (2012-2016): definição e análise, propôs uma definição da 

cadeia da economia criativa paulista, com o objetivo de demonstrar o tamanho e os 

principais segmentos da economia criativa no Estado de São Paulo, por meio da qual 

seria possível a mensuração econômica do Valor Adicionado e do emprego formal. 

O Valor Econômico Adicionado, também conhecido pelo seu acrônimo 

na língua inglesa EVA – Economic Value Added, é uma medida de desempenho 

financeiro empresarial com base na riqueza que ela efetivamente criou, quando 

aplicada às contas públicas. E pode ser definido como: o valor que atividade agrega 

ao Produto Interno Bruto (PIB) por meio dos bens e serviços consumidos no seu 

processo produtivo pelas diversas atividades econômicas.  

A título de exemplo no ano de 2018, o Produto Interno Bruto dos 

municípios que compõem a Aglomeração Urbana de Franca era de R$ 

21.812.638.161,00 sendo o Valor Adicionado de R$ 19.804.224.895,00 apresentados 

na Figura 15, onde se apresenta a Distribuição do Valor Adicionado em percentual por 

setor. 
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Figura 15: Distribuição do Valor Adicionado em percentual por setor (2018). 

 
Fonte: SEADE PIB disponível em https://pib.seade.gov.br/municipal/ 

 

Enfim, deve-se considerar que existem indicadores viáveis para 

mensurar a dimensão da economia criativa nos municípios da Aglomeração Urbana 

de Franca, contudo, esses indicadores precisam ser aprimorados e dedicados a essa 
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finalidade, de modo a quantificar e qualificar a Economia Criativa em relação aos 

métodos de avaliação tradicionais. 

De modo a entender as peculiaridades e a natureza da aglomeração 

urbana será analisado o resultado da pesquisa de opinião sobre as funções públicas, 

políticas públicas, soluções compartilhadas de interesse comum e a aplicabilidade dos 

conceitos da Rede de Cidades Criativas da UNESCO à Aglomeração Urbana de 

Franca. 
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5. DADOS DE PESQUISA: COLETA DOS DADOS 

 

Conforme exposto anteriormente, o Plano da Secretaria da Economia 

Criativa: políticas, diretrizes e ações, 2011 – 2014 apresentou como 1º Desafio o 

levantamento de informações e dados da Economia Criativa, considerando que as 

pesquisas existentes até aquele momento eram pontuais e em sua maioria, de dados 

secundários, que nem sempre coincidiam com a realidade.  

Diante da oportunidade de realizar uma pesquisa que pudesse permitir 

uma compreensão de suas características e potenciais quanto à natureza e o 

reconhecimento de vocações e oportunidades a serem reforçadas e estimuladas por 

meio de políticas públicas consistentes, foi realizada uma pesquisa de opinião entre 

os prefeitos e ou representantes dos 19 municípios do Conselho de Desenvolvimento 

da Aglomeração Urbana de Franca, cujos resultados serão apresentados nesse 

capítulo. 

Em conformidade com o projeto de pesquisa aprovado no Comitê de 

Ética em Pesquisa (CEP) CAAE: 52457521.2.0000.5384, esta deu início no dia 1º de 

dezembro de 2021, com o envio do e-mail aos 19 (dezenove) municípios integrantes 

da Aglomeração Urbana de Franca. 

Os e-mails foram obtidos inicialmente por meio de pesquisa no site 

institucional de cada um dos municípios e posteriormente conferidos com a lista de e-

mails do Comitê de Bacia do Sapucaí Mirim/ Grande (CBH-SMG) e do Consórcio de 

Municípios da Alta Mogiana (COMAM) que cederam a lista de e-mails após contato 

telefônico com a secretaria executiva de ambos os órgãos. 

No dia 01/12/2021 foi enviado um único e-mail, Anexo A, a todos os 

endereços de e-mail obtidos no levantamento, de modo a demonstrar para o 

destinatário que a pesquisa tinha como objetivo os municípios da Aglomeração urbana 

de Franca. No e-mail constavam os dados de cadastro da pesquisa no Comitê de 

Ética em Pesquisa, o link de acesso ao Formulário Google e informações sobre o 

pesquisador, orientador e a instituição de ensino superior. 

No dia 08/12/2021 seguindo uma recomendação para não enviar e-mails 

em lista, uma vez que o sistema de antivírus e firewall poderia classificar o e-mail 

como spam, foram enviados e-mails individuais para cada município, constando 

eventualmente mais de um endereço. 
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Na mesma data de 08/12/2021 iniciaram-se as ligações telefônicas, de 

modo a verificar que o e-mail da pesquisa havia sido recebido e encaminhado para 

providências, visto que, alguns endereços de e-mail eram de contato geral do tipo 

prefeitura@muncipio.sp.gov.br.  

No início dos contatos telefônicos a primeira dificuldade foi de falar com 

o(a) Prefeito(a) sendo as ligações transferidas para secretárias e ou cargos em 

comissão responsáveis pela Chefia de Gabinete. Em um segundo momento a 

dificuldade passou a ser a identificação da pessoa responsável para acessar a conta 

de e-mail destinatário do município.  

Durante os contatos telefônicos foram prestados esclarecimentos e 

orientações sobre a pesquisa, sendo que, em um dos contatos, no dia 16/12/21, a 

pessoa afirmou ter recebido os e-mails do dia 01, 08 e 15/12. Desta forma, é possível 

negar a hipótese de que o primeiro e-mail enviado simultaneamente aos 19 

(dezenove) municípios não teriam sido recebidos. 

No período de 20 a 24/12, o contato telefônico ficou prejudicado em 

razão das prefeituras terem suspendido o atendimento ao público, sendo que, no 

período de 27 a 31/12 os contatos telefônicos não prosperaram. No período de 08 a 

31/12/21 foram registradas 80 (oitenta) chamadas interurbanas (V2) e 08 

participações. 

Nos dias 03 e 10 foram enviados novos e-mails, tendo sido mantidos os 

contatos telefônicos na data de envio, o que gerou 03 novas participações até 

14/01/2022. 

Um fato relevante no percurso da pesquisa foi a realização das 

audiências públicas nos dias 17/01/22 na Sub-região de Ituverava, representada pelos 

municípios de Aramina, Buritizal, Guaíra, Guará, Igarapava, Ipuã, Ituverava, 

Miguelópolis e São Joaquim da Barra, e no dia 18/01/22, na Sub-região de Franca, 

representada por Cristais Paulista, Franca, Itirapuã, Jeriquara, Patrocínio Paulista, 

Pedregulho, Restinga, Ribeirão Corrente, Rifaina e São José da Bela Vista.  

O evento foi realizado de forma presencial e online para os municípios 

participantes da Aglomeração Urbana de Franca, tendo como pauta o debate de 

propostas sobre o ordenamento territorial da região e sobre as funções públicas de 

interesse comum aos municípios objetos centrais do Plano de Desenvolvimento 

Urbano Integrado (PDUI). 
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Nos dias 19 e 20/01/22 foram realizadas novas ligações para os 

municípios que ainda não haviam participado da pesquisa, sendo que, no ato das 

ligações foi possível constatar que o Representante do município tinha conhecimento 

dos e-mails enviados anteriormente, mas por razões diversas ainda não havia 

respondido ao questionário. 

Nos dias 26 e 31/01/22 foram enviadas novas mensagens e realizados 

novos contatos telefônicos, sendo encerrada a pesquisa no dia 31/01/2022, com o 

total de 39 (trinta e nove) chamadas interurbanas (V2) no período de 04 a 31/12/2022, 

cuja análise será apresentada a seguir. 

A pesquisa, realizada por meio de questionário eletrônico, obteve 13 

participações, o que equivale a 2/3 (dois terços) dos municípios pertencentes à 

Aglomeração Urbana de Franca, evidenciando a participação da maioria absoluta que 

por definição do Art. 47 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, 

corresponde a um quórum de aprovação maior que a metade da composição do 

colegiado (CF, art. 47). 

Desta forma, considerou-se que os dados de pesquisa foram validados 

pelo parâmetro qualitativo da participação em razão da aplicação da técnica de 

amostragem não probabilística, com uso de amostra intencional dentre os Prefeitos 

ou representantes dos 19 municípios no Conselho de Desenvolvimento da 

Aglomeração Urbana de Franca.  

Segundo Lakatos e Marconi (2021, p. 54), a amostra intencional é o tipo 

mais comum de amostra não probabilística, onde pesquisador não se dirige a 

elementos representativos da população em geral, mas àqueles que segundo seu 

entender, pela função desempenhada ou cargo ocupado, têm a propriedade de 

influenciar a opinião dos demais. 

O formulário eletrônico exigia informar uma conta de e-mail para fins de 

controle da quantidade de respostas, conforme informando no Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecimento (TCLE) em anexo, ressaltando que, essa 

exigência garantia ao participante o recebimento de uma cópia das respostas 

enviadas por meio do e-mail informado.  

Na Seção 2 do formulário eletrônico denominada Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecimento foi inserida uma questão de Consentimento 

pós-esclarecido elaborado com base no TCLE, em anexo, de maneira que o 
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participante ao ler, concordava e dava seguimento no questionário e do contrário era 

encaminhado para a Seção 6 Agradecimento. 

A Seção Cargo ou função pública do questionário destinou-se a 

identificação do participante quanto a seu cargo ou função na administração pública 

municipal, e se era servidor público efetivo em provimento de cargo em comissão. Na 

sequência na Seção Função e subfunção de governo, buscou-se identificar a qual 

função de governo estava ligado seu cargo ou função, e há quanto tempo ocupa cargo 

ou função pública. 

Na Seção Questionário sobre a Aglomeração Urbana de Franca (AUF), 

apresentou questões relacionadas ao atendimento das funções públicas de interesse 

comum, ao fomento de políticas públicas e a influência de soluções compartilhadas 

dos assuntos de interesse comum também ao Estado e Municípios. 

Ainda na Seção Questionário sobre a Aglomeração Urbana de Franca 

(AUF), foram apresentadas as questões sobre a Rede de Cidades Criativas da 

UNESCO, a classificação dos Setores Criativos, os segmentos criativos, segundo a 

Firjan, e a classificação da UNCTAD para as indústrias criativas. 

A apresentação dos dados obtidos na pesquisa, a seguir, se dará pelo 

procedimento de representação escrita, que, segundo Lakatos e Marconi (2021, p. 

218) consiste em expor os dados coletados em forma de texto, sendo a modalidade 

mais comum em documentos, livros e informações.  

 

 

5.1. ANÁLISE DOS RESULTADOS: OBJETIVO GERAL E ESPECÍFICO 

 

No início do questionário há a identificação do participante quanto ao 

cargo ou função pública onde não foi constatada a participação de nenhum(a) Prefeito 

(a); sendo que 46,2% (quarenta e seis inteiros e dois décimos por cento) foram de 

Secretários; 38,5% (trinta e oito inteiros e cinco décimos por cento) de Diretores e 

7,7% (sete inteiros e sete décimos por cento) de Chefes e Assessores, 

respectivamente. 
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Gráfico 1: Cargo ou Função na administração pública municipal. 

 
Fonte: Próprio autor (2022). 

 

Dentre os participantes, 61,5% (sessenta e um inteiros e cinco décimos 

por cento) se declararam servidores públicos efetivos em provimento de cargo em 

comissão, o que associado à questão de tempo de ocupação em cargo ou função 

pública e ao fato de terem ouvido ou lido alguma notícia sobre a Aglomeração Urbana 

de Franca, demonstra que a unidade regional em estudo é de conhecimento das 

administrações públicas municipais. 

 

Gráfico 2: Servidor Público efetivo em provimento de cargo em comissão. 

 
Fonte: Próprio autor (2022). 
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Dentre os participantes, 46,2% (quarenta e seis inteiros e dois décimos 

por cento) responderam estar acima de 60 meses na ocupação de cargo ou função e 

15,4 (quinze inteiros e quatro décimos por cento) dos participantes da pesquisa 

informaram estar de 49 a 60 meses, o que possibilita afirmar que os participantes da 

pesquisa eram atuantes na administração pública municipal em suas localidades no 

intervalo entre 2018 e 2021. 

 

Gráfico 3: Tempo de ocupação em cargo ou função pública. 

 
Fonte: Próprio autor (2022). 

 

Buscou-se saber se os participantes já haviam ouvido ou lido alguma 

notícia sobre a Aglomeração Urbana de Franca, onde 76,9 (setenta e seis inteiros e 

nove décimos por cento) declaram já ter ouvido e lido alguma notícia sobre a 

Aglomeração Urbana de Franca. 
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Gráfico 4: Notícia da AUF por meio de mídia falada. 

 
Fonte: Próprio autor (2022. 

 

Gráfico 5: Notícia da AUF por meio de mídia escrita. 

 
Fonte: Próprio autor (2022). 

 

Dentre as funções de governo11 predominou a função de Administração 

com 61,5% (sessenta e um inteiros e cinco décimos por cento), seguido por Habitação, 

com 30,8 (trinta inteiros e oito décimos por cento), e Urbanismo e Saneamento, com 

23,1% (vinte e três inteiros e um décimo por cento), respectivamente.  

 
11 Cabe ressaltar que, nessa questão o participante pode selecionar mais de uma função, em razão da 
cumulatividade de funções peculiares a cada município. 
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Gráfico 6: Função de governo de ligação com cargo ou função. 

 
Fonte: Próprio autor (2022). 

 

Na questão referente ao atendimento de funções públicas, fomento de 

políticas públicas e na influência de soluções compartilhadas, 76,9% (setenta e seis 

inteiros e nove décimos por cento) responderam que a Aglomeração Urbana de 

Franca, enquanto unidade regional do território do Estado de São Paulo, pode 

desempenhar o Fomento de políticas públicas comuns ao Estado e Municípios para o 

desenvolvimento regional. 

 

Gráfico 7: Qual o papel que a AUF pode desempenhar no desenvolvimento regional. 

 
Fonte: Próprio autor (2022). 
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Na questão sobre as 03 (três) funções públicas de interesse comum ao 

Estado e aos Municípios que devem ser priorizadas pela Aglomeração Urbana de 

Franca, por meio do Conselho de Desenvolvimento nos próximos 12 meses, destaca-

se o Desenvolvimento Econômico com 69,2% (sessenta e nove inteiros e dois 

décimos por cento), seguido por Planejamento e uso do solo com 46,2% (quarenta e 

seis inteiros e dois décimos por cento) e Habitação e Meio Ambiente com 38,5% (trinta 

e oito inteiros e cinco décimos por cento), respectivamente. 

 

Gráfico 8: Funções públicas de interesse comum prioritárias em 12 meses. 

 
Fonte: Próprio autor (2022). 

 

Com relação às 03 (três) funções públicas de interesse comum ao 

Estado e aos Municípios a serem priorizadas pelo Conselho de Desenvolvimento da 

AUF, nos próximos 24 meses, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, 

empatados com 53,8% (cinquenta e três inteiros e oito décimos por cento), e 

Atendimento Social e Habitação também empatados com 46,2% (quarenta e seis 

inteiros e dois décimos por cento). 
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Gráfico 9: Funções públicas de interesse comum prioritárias em 24 meses. 

 
Fonte: Próprio autor (2022). 

 

Da mesma forma, em relação às 03 (três) funções públicas de interesse 

comum ao Estado e aos Municípios a serem priorizadas pelo Conselho de 

Desenvolvimento da AUF, nos próximos 48 meses, temos Habitação com 53,8% 

(cinquenta e três inteiros e oito décimos por cento), empatados com 46,2% (quarenta 

e seis inteiros e dois décimos por cento) Desenvolvimento Econômico, e Esporte e 

lazer. 

 

Gráfico 10: Funções públicas de interesse comum prioritárias em 48 meses. 

 
Fonte: Próprio autor (2022). 
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Considerando os campos funcionais de Meio Ambiente, 

Desenvolvimento Econômico e Atendimento Social que compreendem as funções 

saúde, energia, educação, planejamento integrado da segurança pública, cultura, 

recursos hídricos, defesa civil e serviços públicos em regime de concessão ou 

prestados diretamente pelo Poder Público, os participantes classificaram em ordem 

de prioridade a ser considerada pelo Conselho de Desenvolvimento da Aglomeração 

Urbana de Franca a Saúde, Educação e Planejamento Integrado da Segurança 

Pública que obtiveram classificação do 1º, 2º e 3º respectivamente e em 4º lugar com 

uma votação expressiva, Energia.  

A hipótese de Energia ter obtido destaque na votação pode estar 

relacionado ao momento de escassez hídrica que o país está vivenciando, o que tem 

acarretado o aumento nas despesas correntes com energia elétrica. 

 

Gráfico 11: Ordem de prioridade dos campos funcionais de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e 
Atendimento Social. 
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Fonte: Próprio autor (2022). 

 

Considerando o objetivo específico de identificar e analisar quais são as 

funções públicas de interesse comum ao Estado e Municípios que podem ser 

atendidas pela Aglomeração Urbana de Franca, foi possível identificar a Função 

Pública do Desenvolvimento Econômico que obteve destaque nas três questões sobre 

quais funções públicas de interesse comum deveriam ser priorizadas pelo Conselho 

de Desenvolvimento nos períodos de 12, 24 e 48 meses, conforme os gráficos 08, 09 

e 10, respectivamente. 

Considerando o rol de políticas públicas foi questionado ao(s) 

participante(s) quais políticas públicas comuns ao Estado e aos Municípios deveriam 

ser objeto de fomento por meio da Aglomeração Urbana de Franca (Apêndice C).  

Da mesma forma foi questionado ao(s) participante(s) sobre quais 

soluções compartilhadas de assuntos de interesse comum ao Estado e Municípios 

poderiam ser influenciadas pela AUF (Apêndice D).  

Ambos os questionamentos tiveram por objetivos responder aos 

objetivos específicos dedicados a identificar e analisar as políticas públicas, assim 

como as soluções compartilhadas entre os municípios envolvidos que podem ser 

exploradas pela Aglomeração Urbana de Franca. 

Dentre as respostas, as que obtiveram maior adesão foram o 

Saneamento Ambiental, Desenvolvimento Econômico e Saúde, considerando a 

similaridade e ou afinidade com as funções de governo. 

Com relação ao objetivo específico de identificar e analisar outras 

competências e atribuições de interesse comum, que possam ser desenvolvidas pelo 
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Conselho de Desenvolvimento da Aglomeração Urbana de Franca por meio de uma 

atuação em Redes Criativas, as respostas se apresentaram mais difusas, porém, a 

ideia de consórcios públicos e o acesso aos programas e financiamentos pelos demais 

entes federados, Estado e União, soaram mais evidentes. 

 

 

5.2. ANÁLISE DOS RESULTADOS SOBRE REDE DE CIDADES CRIATIVAS 

 

Na sequência da Seção Questionário sobre a Aglomeração Urbana de 

Franca (AUF), foram coletados os dados referentes à Rede de Cidades Criativas da 

UNESCO, a classificação dos Setores Criativos, os segmentos criativos, segundo a 

Firjan, e a classificação da UNCTAD para as indústrias criativas.  

As questões permitiam aos participantes escolherem quantas opções 

julgassem interessantes, fazendo com que as respostas apresentassem uma 

diversificação considerável. 

Com relação aos objetivos da Rede de Cidades Criativas da UNESCO, 

69,2% (sessenta e nove inteiros e dois décimos por cento) dos participantes opinaram 

que são aplicáveis pela Aglomeração Urbana de Franca Estimular e aprimorar 

iniciativas lideradas por cidades membros para fazer da criatividade um componente 

essencial do desenvolvimento urbano, notadamente por meio de parcerias, 

envolvendo os setores público e privado e a sociedade civil. 
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Gráfico 12: Objetivos da Rede de Cidades Criativas da UNESCO. 

 
Fonte: Próprio autor (2022). 

 

Da mesma forma, considerando as áreas de atuação da Rede de 

Cidades Criativas da UNESCO, na opinião dos participantes podem ser aplicadas pela 

Aglomeração Urbana de Franca; 69,2% (sessenta e nove inteiros e dois décimos por 

cento) opinaram por Projetos piloto, parcerias e iniciativas associando os setores 

público e privado e a sociedade civil e empatado com 46,2% (quarenta e seis inteiros 

e dois décimos por cento): Integrar totalmente a cultura e a criatividade nas estratégias 

e planos de desenvolvimento local; e Políticas e medidas para o desenvolvimento 

urbano sustentável; 
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Gráfico 13: Áreas de atuação da Rede de Cidades Criativas da UNESCO. 

 
Fonte: Próprio autor (2022). 

 

A questão sobre a classificação dos Setores Criativos tinha por objetivo 

identificar o potencial de desenvolvimento em cada município. Desta forma, com 

relação ao Patrimônio 61,5% (sessenta e um inteiros e cinco décimos por cento) dos 

participantes opinaram pelo Artesanato; 46,2% (quarenta e seis inteiros e dois 

décimos por cento) pelos Festivais e celebrações, e, 38,5% (trinta e oito inteiros e 

cinco décimos por cento) pela Arte popular. 

 

Gráfico 14: Classificação dos Setores Criativos com relação ao Patrimônio. 

 
Fonte: Próprio autor (2022). 
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Em relação ao Setor Criativo das Artes, 53,8% (cinquenta e três inteiros 

e oito décimos por cento) opinaram pela Música; 46,2% (quarenta e seis inteiros e 

dois décimos por cento) opinaram pela Dança, e, 30,8% (trinta inteiros e oito décimos 

por cento) por Fotografia.  

 

Gráfico 15: Classificação dos Setores Criativos com relação as Artes. 

 
Fonte: Próprio autor (2022). 

 

No campo do Setor Criativo das Mídias, 46,2% (quarenta e seis inteiros 

e dois décimos por cento) opinaram pelo Rádio e com 30,8% (trinta inteiros e oito 

décimos por cento) Jornais, porém 38,5% (trinta e oito inteiros e cinco décimos por 

cento) responderam que não há atividade no município, tal fato pode ser explicado 

pelo alcance das mídias de comunicação do município polarizador sobre a região, ou 

ainda, de outras localidades. 
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Gráfico 16: Classificação dos Setores Criativos com relação as Mídias. 

 
Fonte: Próprio autor (2022). 

 

Na classificação dos Setores Criativos da UNESCO com relação às 

Criações Funcionais, tal como nos segmentos criativos segundo a Federação das 

Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN) observa-se uma diversificação 

interessante. 

Com relação às Criações Funcionais da UNESCO, 38,5% (trinta e oito 

inteiros e cinco décimos por cento) responderam que Conteúdos digitais, e Não há 

atividade no município, e 23,1 (vinte e três inteiros e um décimo por cento) opinaram 

por Arquitetura e Publicidade. 

 

Gráfico 17: Classificação dos Setores Criativos com relação as Criações Funcionais. 

 
Fonte: Próprio autor (2022). 
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Já na segmentação, segundo a FIRJAN, 53,8% (cinquenta e três inteiros 

e oito décimos por cento) opinaram pela Música e empatados com 30,8% (trinta 

inteiros e oito décimos por cento) Publicidade & Marketing e Expressões Culturais. 

 

Gráfico 18: Segmentos Criativos segundo a Firjan. 

 
Fonte: Próprio autor (2022). 

 

Por fim, considerando a classificação da UNCTAD para as indústrias 

criativas, os participantes relacionaram os municípios da Aglomeração Urbana de 

Franca aos setores criativos com potencial para desenvolvimento em redes criativas, 

conforme demonstrado no Gráfico 19. Os percentuais apresentados a seguir são 

resultado da compilação dos dados coletados, no entanto não constam nos gráficos 

devido à limitação do formulário eletrônico. 
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Gráfico 19: Classificação da UNCTAD para as indústrias criativas. 
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Fonte: Próprio autor (2022). 

 

No setor criativo do Patrimônio destacou-se o município de Pedregulho 

com 84,6% (oitenta e quatro inteiros e seis décimos por cento) e empatados com 

69,2% (sessenta e nove inteiros e dois décimos por cento) os municípios de Franca, 

Miguelópolis, Rifaina; com 61,5% (sessenta e um inteiros e cinco décimos por cento) 

São Joaquim da Barra, e; com 53,8% (cinquenta e três inteiros e oito décimos por 

cento) os municípios de Buritizal, Guará, Igarapava e Patrocínio Paulista. 

Com relação ao setor criativo de Artes, o destaque foi para o município 

de Guaíra com 61,5% (sessenta e um inteiros e cinco décimos por cento) sendo que 

os demais munícipios apresentaram resultado abaixo dos 50% (cinquenta inteiros por 

cento). 

No setor criativo das Mídias, os municípios de Franca e São Joaquim da 

Barra apresentaram os resultados mais expressivos com 38,5% (trinta e oito inteiros 

e cinco décimos por cento). 

Por fim, o setor criativo das Criações funcionais obteve destaque em 

Franca com 61,5% (sessenta e um inteiros e cinco décimos por cento) seguido por 

São José da Bela Vista, com 53,8% (cinquenta e três inteiros e oito décimos por cento) 

na opinião dos participantes. 
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5.3. CONSIDERAÇÕES AO RESULTADO DA PESQUISA 

 

Considerando a questão do problema de pesquisa, o questionário 

apontou que a Aglomeração Urbana de Franca pode contribuir para o 

desenvolvimento regional, atuando por intermédio de projetos piloto, parcerias e 

iniciativas associando os setores público e privado e a sociedade civil. E que, 

estimulando e aprimorando iniciativas lideradas por cidades membros fará da 

criatividade um componente essencial do desenvolvimento econômico, por meio do 

fomento de políticas públicas comuns ao Estado e aos Municípios para o 

desenvolvimento regional. 

Nesse contexto, a pesquisa apontou quais seriam os setores criativos 

com maior potencial para o desenvolvimento econômico do município, dentre estes o 

Artesanato, a Música, o Rádio e os Conteúdos digitais, segundo a classificação da 

UNESCO, e novamente a Música segundo a FIRJAN, conforme os gráficos 14, 15, 

16, 17 e 18, respectivamente.  

Diante do resultado da pesquisa que apresentou o setor criativo da 

Música como aquele de maior potencial para o desenvolvimento econômico do 

município, na opinião do participante da pesquisa, se fez necessária a busca de 

evidências para tal vocação. 

A primeira evidência identificada foi a existência de polos do Projeto Guri 

em 09 municípios da Aglomeração Urbana de Franca, estando presente nos 

municípios de Guaíra, Guará, Igarapava, Ipuã, Itirapuã, Ituverava, Miguelópolis, São 

Joaquim da Barra e em Franca, com dois polos. 

O Projeto Guri12 que é mantido pela Secretaria de Cultura e Economia 

Criativa do Estado de São Paulo oferece cursos de iniciação musical, luteria13, canto 

coral e tecnologia em música para crianças e adolescentes entre 06 e 18 anos. De 

acordo com o site institucional, além de apresentar aos alunos novos estilos de música 

e manifestações culturais, a variedade de repertório trabalhada nos polos mantêm 

vivas as raízes culturais da própria comunidade. 

 
12 Site Institucional do Projeto Guri disponível em <http://www.projetoguri.org.br/quem-somos/> 
13 A luteria diz respeito à construção e manutenção de instrumentos musicais, com foco, segundo a 
história, em instrumentos de cordas feitos em madeira, artesanalmente (fonte: 
http://www.luteria.ufpr.br/portal/). 
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Nesse sentido, temos a influência da música sertaneja como uma 

segunda evidência desse setor criativo no âmbito da Aglomeração Urbana de Franca, 

com a existência de 02 casos de sucessos, sendo, as duplas sertanejas Gian e 

Giovani, e Rio Negro e Solimões, que têm sua origem no município de Franca.  

 

Figura 16: Arranjo produtivo da música (MINC, 2011). 

 
Fonte: Plano da Secretaria da Economia Criativa: políticas, diretrizes e ações, 2011 – 2014. 

 

A título de exemplo da dimensão do setor criativo da Música a Figura 14 

traz o Arranjo produtivo da música, elaborado pelo Plano da Secretaria da Economia 

Criativa, com os diversos atores que o compõem. 

Desta forma, o setor criativo da Música, no contexto de uma proposta 

para atuação em redes criativas, oferece a oportunidade de efetivar a relação entre 

os municípios que compõem a Aglomeração Urbana de Franca, uma vez que, 

possibilita a integração de diversas entidades em sua cadeia produtiva, de modo a 

gerar os efeitos propulsores e encadeadores necessários ao desenvolvimento 

regional. 

A seguir serão apresentadas as conclusões finais sobre este trabalho de 

pesquisa, ressaltando as possibilidades de novas pesquisas relacionadas à temática 

por meio da delimitação de novos temas correlacionados.  
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CONCLUSÃO 

 

Considerando a pesquisa bibliográfica e documental realizada, é 

possível concluir que a Aglomeração Urbana de Franca possui características 

peculiares em relação às teorias e conceitos sobre aglomerações urbanas. 

A primeira delas diz respeito à urbanização contínua entre municípios ou 

manifesta tendência nesse sentido, característica essa que é mais evidente na relação 

entre o Município de Franca e os municípios de Cristais Paulista, Patrocínio Paulista 

e Restinga.  

Da mesma forma, ao analisarmos a contiguidade da mancha 

urbanizada, verifica-se tal característica na relação entre os municípios supracitados 

em relação ao Município de Franca, enquanto cidade centro-região, porém sem uma 

evidência consistente para sua caracterização como mancha urbanizada contígua que 

se dá quando a distância entre as bordas das manchas urbanizadas de dois 

municípios é de até 3 km, configurando assim um arranjo urbanizado. 

Porém, ao se considerar as manchas urbanas descontínuas articuladas 

por meio dos fluxos e deslocamentos interurbanos como, por exemplo, os 

deslocamentos pendulares da população para trabalho ou estudo, conforme definição 

do IBGE, dá-se uma relação mais evidente. 

Sobre os arranjos ou mais especificamente os Arranjos Populacionais, 

cuja característica é o movimento pendular em razão de trabalho e estudo, a 

Aglomeração Urbana de Franca abrange dois desses arranjos populacionais, sendo 

os de Igarapava e os de Franca, respectivamente. 

Embora não se possa estabelecer uma relação hierárquica ou de causa-

efeito entre os arranjos populacionais e aglomerações urbanas, não se pode descartar 

sua convergência conceitual, o que leva à reflexão sobre a real dimensão da 

Aglomeração Urbana de Franca. 

Desta forma, arranjos populacionais resultantes de pequenos 

agrupamentos de municípios estruturados em rede ou de municípios com porte 

demográfico considerável, que possuem características próprias nas suas 

articulações com os municípios do entorno, reforçam o conceito legal de aglomeração 

urbana como unidade territorial urbana constituída pelo agrupamento de 02 (dois) ou 
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mais municípios 303, caracterizada por complementaridade funcional e integração das 

dinâmicas geográficas, ambientais, políticas e socioeconômicas. 

Embora o Estado de São Paulo tenha promovido a descentralização de 

suas atividades com a finalidade de regionalização da ação governamental, a 

pesquisa indicou que historicamente a execução das funções públicas de interesse 

inerentes às atividades da Administração Geral do Estado, ocorreu segundo diferentes 

regionalizações, em relação à organização regional do Estado de São Paulo. 

Outrossim, a pesquisa expõe a necessidade de um planejamento 

regional a partir da definição de unidades territoriais integradas, visando à adoção de 

políticas de desenvolvimento por intermédio das ações públicas e privadas. 

Por intermédio do presente trabalho de pesquisa foi possível explorar as 

Teorias do Desenvolvimento com ênfase nos fatores de aglomeração industrial, que 

ofereceram um referencial teórico essencial ao escopo da pesquisa, possibilitando a 

contextualização transdisciplinar da expressão aglomeração. 

Da mesma forma, o referencial sobre as Teorias do Desenvolvimento 

ressaltou a importância do Estado e de seus agentes em observar os elementos de 

polarização elencados por Perroux (1955), assim como os efeitos propulsores para a 

criação de círculos virtuosos de Myrdal (1957) e os efeitos encadeadores de 

Hirschman (1958), no processo de institucionalização da aglomeração urbana, pois 

de outro modo a intervenção estatal defendida por essas teorias, limitar-se-ia à 

reorganização político-administrativa da região em estudo. 

Apesar da abordagem qualitativa com objetivo exploratório, ao propor a 

validação de uma contribuição para o desenvolvimento regional, por meio da atuação 

em redes criativas, enquanto problema de pesquisa, o presente trabalho buscou 

explicitar a transdisciplinaridade sobre a temática. 

Sendo assim, ao se considerar as indústrias criativas precursoras da 

Economia Criativa, considera-se também a aplicabilidade das teorias do 

desenvolvimento, aos chamados setores criativos. 

A pesquisa apontou o setor criativo da Música, como aquele de maior 

potencial para o desenvolvimento econômico dentre os municípios, algo que pode 

parecer desconexo com a vocação implícita dos municípios da Aglomeração Urbana 

de Franca.  

Contudo, analisados os elementos de polarização presentes no arranjo 

produtivo da música, deve-se ter em mente as etapas de criação, produção, difusão e 
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fruição dos serviços criativos, que são capazes de produzir os efeitos encadeadores 

necessários ao arranjo produtivo, ficando ao encargo do Estado a invenção na forma 

fomento, por intermédio de leis de incentivo, parcerias e de outras soluções 

compartilhadas para promover os efeitos propulsores necessários ao 

desenvolvimento da região.  

Com o auxílio dos indicadores produzidos pelo Observatório Itaú 

Cultural, foi possível dimensionar a economia criativa dos municípios integrantes da 

Aglomeração Urbana de Franca, mediante a compilação dos dados sobre orçamento 

público para cultura dos municípios integrantes e da evolução do lucro total dos 

setores criativos por categoria. 

A pesquisa acerca desses indicadores revelou a Classificação Nacional 

de Atividades Econômicas (CNAE), Pesquisa Anual de Serviços (PAS) e a Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) e a Relação Anual de Informações 

Sociais (RAIS), como importantes fontes de pesquisa para a apuração do Valor 

Adicional, enquanto indicador de resultado das entidades públicas e privadas. 

Diante do exposto, verificou-se a necessidade de se aprimorar os 

indicadores que possibilitem correlacionar a participação dos Setores Criativos e das 

categorias setoriais derivadas, assim como das ocupações criativas e grupos 

ocupacionais na Distribuição do Valor Adicionado ao Produto Interno Bruto dos 

municípios da Aglomeração Urbana de Franca.  

Todavia, é primordial destacar os avanços obtidos com a classificação 

das empresas e ocupações, enquanto agentes da economia criativa a partir de 

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), Pesquisa Anual de 

Serviços (PAS), a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) e a Relação 

Anual de Informações Sociais (RAIS). 

Por fim, conclui-se que a pesquisa contribuiu com a reflexão sobre o 

papel que a Aglomeração Urbana de Franca pode desempenhar no desenvolvimento 

regional, apresentando uma proposta de atuação em redes criativas para o 

desenvolvimento regional, como forma de efetivar a relação entre os municípios que 

a compõem, além de propiciar um parâmetro para futuras pesquisas sobre o assunto. 
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APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE 
 

1. ESCLARECIMENTOS DADOS PELO PESQUISADOR  
 
Você está sendo convidado a participar de uma pesquisa científica apoiada pelo 
Centro Universitário Municipal de Franca – Uni-FACEF, cujo objetivo é identificar e 
analisar como a Aglomeração Urbana de Franca pode contribuir para o 
desenvolvimento regional, seja no atendimento das funções públicas de interesse 
comum, seja no sentido de fomentar políticas públicas, ou exercendo influência na 
solução compartilhada dos assuntos comuns entre os municípios envolvidos. O 
questionário eletrônico no formato Formulário Google é constituído de perguntas 
abertas e fechadas dicotômicas, encadeadas e ou com ordem de preferência. A 
pesquisa irá contribuir com a reflexão sobre o papel que a aglomeração urbana de 
Franca pode desempenhar no desenvolvimento regional, propiciando um parâmetro 
para pesquisas futuras sobre assunto, além de conceitos sobre aglomeração urbana 
e desenvolvimento regional e da aplicação de novos conceitos tal como de atuação 
em redes criativas no atendimento das funções públicas de interesse comum, no 
fomento de políticas públicas ou na solução compartilhada dos assuntos comum. As 
informações obtidas serão utilizadas somente para fins científicos, não havendo 
identificação pessoal de nenhum participante no questionário. O pesquisado não 
receberá qualquer ressarcimento pecuniário ou outro decorrente de sua participação 
nessa pesquisa Neste sentido, solicito sua autorização neste documento, bem como 
a leitura e assinatura do documento a seguir chamado Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido.  
 
2. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA 
  
Nome: _________________________________________________________  
 
Data de nascimento: ____/____/_____        Telefone: (__) _________________  
 
Cargo:______________________________     Cidade: ___________________ 
 
E-mail: _________________________________________________________ 
 
Obs.: Estes dados não serão divulgados, sendo apenas de controle do Pesquisador.  
 
3. DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA  
 

3.1. Título da Pesquisa: O papel da Aglomeração Urbana de Franca no 
desenvolvimento regional 

 
3.2. Pesquisador responsável: Lucas Froner de Oliveira Silva, discente do 

Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional – Mestrado 
Interdisciplinar, do Centro Universitário, linha de pesquisa em Dinâmicas 
territoriais e desenvolvimento regional, orientado Profa. Dra. Naiá Sadi 
Câmara. 

 
3.3. Objetivo da pesquisa: A pesquisa tem por objetivo identificar como a 

Aglomeração Urbana de Franca pode contribuir para o desenvolvimento 
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regional, seja no atendimento das funções públicas de interesse comum, seja 
no sentido de fomentar políticas públicas, ou exercendo influência na solução 
compartilhada dos assuntos comuns entre os municípios envolvidos. 

 
4. AVALIAÇÃO DOS RISCOS E BENEFÍCIOS:  
 

4.1. Benefícios: A pesquisa irá contribuir com a reflexão sobre o papel que a 
proposta da aglomeração urbana de Franca pode desempenhar no 
desenvolvimento regional, propiciando um parâmetro para pesquisas futuras 
sobre assunto, e apresentando uma proposta de aglomeração urbana como 
redes criativas como uma forma de efetivar a relação entre os municípios que 
compõem a aglomeração e o desenvolvimento regional. Os resultados deste 
projeto também poderão sustentar políticas públicas que criem soluções 
compartilhadas dos assuntos comuns, de modo a contribuir com o atendimento 
das funções públicas regionais.   

 
4.2. Riscos: O risco ao bem-estar do participante com relação ao eventual cansaço 

ou aborrecimento ao responder questionários é considerado de graduação 
mínima. Considerando a possibilidade de coleta de endereço de e-mail, por 
meio do questionário eletrônico para fins de controle da quantidade de 
respostas, caso o participante utilize endereço de e-mail do tipo 
nome@provedor, nomeesobrenome@provedor, apelido@provedor, há o risco 
de identificação do participante, todavia, essa informação não será divulgada 
e o participante será informado e orientado sobre o risco no Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecimento (TCLE).   

 
4.3. Duração da pesquisa: A pesquisa de mestrado tem duração de 02 (dois) anos 

sendo realizada uma pesquisa de opinião por meio de amostra intencional não 
probabilística dentre os Prefeitos ou representantes dos 19 municípios no 
Conselho de Desenvolvimento da Aglomeração Urbana de Franca A coleta de 
dados dar-se-á por questionário eletrônico, considerando o estado de 
pandemia da COVID-19 (Sars-Cov-2), constituído de perguntas abertas e 
fechadas dicotômicas, encadeadas e ou com ordem de preferência enviada 
por e-mail com uso do Formulário eletrônico Google com tempo estimado para 
preenchimento de aproximadamente 30 (trinta) minutos. 

 
4.4. Publicação da pesquisa: As informações fornecidas e os materiais produzidos 

ao longo da pesquisa serão publicados no meio científico, sendo preservados 
os dados de identificação do participante. Os resultados deverão ser 
informados para os participantes por meio das publicações cientificas.  

 
5. CONTATO DO PESQUISADOR RESPONSÁVEL:  

● Celular: (17) 98124-5400 (TIM/ WhatsApp) 
● E-mail: adm.lucasfroner@gmail.com  

 
6. Comitê de Ética em Pesquisa – COMEP 
 
Av. Dr. Ismael Alonso y Alonso, 2400 – bairro São José – CEP 14.403-430. 
Telefone (16) 3713-4630 – das 08 as 17 horas.  
E-mail: comep@facef.br  
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7. CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO  
 
Declaro que, após ter sido convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter 
entendido o que foi explicado, aceito participar na presente pesquisa.  
 
 
 
Local/Data: ___________________, ____ de _________________ de ______. 
 
 
 
 
__________________________________ 
Assinatura do participante da pesquisa 
 
 
 
 
__________________________________ 
Assinatura do pesquisador 
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APÊNDICE B – questionário de coleta de dados 
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APÊNDICE C – respostas da questão 13. 

Em sua opinião quais políticas públicas comuns ao Estado e Município devem ser 
objeto de fomento, por meio da AUF ?13 respostas 
 
Educacao,saude e desenvolvimento financeiro 
Saneamento Ambiental 
Políticas públicas na área de educação ambiental. 
Desenvolvimento economico 
Políticas ambientais se fazem urgentes, devido a dificuldade encontrada pelo 
Município de Aramina para gestão de resíduos sólidos. Políticas educacionais devem 
também ser priorizadas, devido ao "gap" educacional oriundo da pandemia. Políticas 
voltadas ao desenvolvimento econômico, fomentando a participação de empresas 
locais em aquisições públicas (o que é ainda uma dificuldade, apesar da Lei 
Complementar nº. 123/06. 
Auxílio na Elaboração de Plano Diretor, Monitoramento/Segurança Pública, 
Atendimento/Acolhimento de dependentes químicos, menores e idosos, Diagnóstico 
de Trânsito 
Saneamento Ambiental 
saude 
Saúde, meio ambiente, educação e infraestrutura. 
Habitação, saúde, segurança pública 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
mOBILIDADE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO 
TURISMO 
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APÊNDICE D – respostas da questão 14. 

Em sua opinião quais soluções compartilhadas de assuntos de interesse comum ao 
Estado e Município podem ser influenciadas pela AUF?13 respostas 
 
Saude e educacao (verbas publicas) 
Saúde 
soluções com relação a escassez hídrica 
Meio ambiente e turismo 
Gestão de resíduos sólidos e aquisições públicas em escala. 
Consórcios Intermunicipais para facilitação de atendimento de políticas e serviços 
públicos, soluções para coleta, tratamento e destinação de resíduos sólidos, 
qualificação de mão de obra e servidores, suporte técnico para novas implantações 
obrigatórias 
Saneamento Ambiental e Desenvolvimento Econômico 
planejamento integrado de segurança publica 
Desenvolvimento econômico, planejamento, saúde. 
Relevância nos assuntos em todos os municípios engajados no processo. 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SEGURANÇA PÚBLICA 
MOBILIDADE URBANA, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
SAÚDE 
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APÊNDICE E – respostas da questão 15. 

Em sua opinião quais outras competências e atribuições de interesse comum ao 
Estado e Município podem ser outorgadas por lei ao Conselho de Desenvolvimento 
da Aglomeração Urbana de Franca ?13 respostas 
 
Conselho deliberativo e consultivo,como a fehidro que intermedia e regula a liberacao 
de recursos financeiros do Estado aos Municipios. 
Indico discussão pontual 
Mobilidade urbana 
Transportes 
PRINCIPALMENTE atribuições que atendam às ODS (as quais já deveriam estar 
sendo aplicadas pelos Municípios há muito tempo)!!!! 
Fortalecer pesquisas, empreendedorismo, acesso ao ensino técnico para 
qualificação, acesso ao primeiro emprego, acesso à diferentes expressões culturais 
Compras Públicas Consorciadas 
saude 
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ANEXO A – Parecer Consubstanciado do CEP 
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ANEXO B – Quadro 4: Atividades e categorias setoriais da variável 

Empresas Criativas 

 

CNAE 2.0 Descrição CNAE 2.0 
Categoria 
Setorial 

13111 Preparação e Fiação de Fibras de Algodão 

Moda 

13120 
Preparação e Fiação de Fibras Têxteis Naturais, 
Exceto Algodão 

13138 Fiação de Fibras Artificiais e Sintéticas 
13146 Fabricação de Linhas para Costurar e Bordar 
13219 Tecelagem de Fios de Algodão 

13227 
Tecelagem de Fios de Fibras Têxteis Naturais, 
Exceto Algodão 

13235 Tecelagem de Fios de Fibras Artificiais e Sintéticas 
13308 Fabricação de Tecidos de Malha 

13405 
Estamparia e Texturização em Fios, Tecidos, 
Artefatos Têxteis e Peças do Vestuário 

13405 Fabricação de Tecidos de Malha 

13308 
Alvejamento, Tingimento e Torção em Fios, Tecidos, 
Artefatos Têxteis e Peças do Vestuário 

13405 
Outros Serviços de Acabamento em Fios, Tecidos, 
Artefatos Têxteis e Peças do Vestuário 

13511 Fabricação de Artefatos Têxteis para Uso Doméstico 
13529 Fabricação de Artefatos de Tapeçaria 
13537 Fabricação de Artefatos de Cordoaria 
13545 Fabricação de Tecidos Especiais, Inclusive Artefatos 

13596 
Fabricação de Outros Produtos Têxteis não 
Especificados Anteriormente 

14118 Confecção de Roupas Íntimas 
14118 Facção de Roupas Íntimas 

14126 
Confecção de Peças do Vestuário, Exceto Roupas 
Íntimas e as Confeccionadas Sob Medida 

14126 
Confecção, Sob Medida, de Peças do Vestuário, 
Exceto Roupas Íntimas 

14126 
Facção de Peças do Vestuário, Exceto Roupas 
Íntimas 

14134 
Confecção de Roupas Profissionais, Exceto Sob 
Medida 

14134 Confecção, Sob Medida, de Roupas Profissionais 
14134 Facção de Roupas Profissionais 

14142 
Fabricação de Acessórios do Vestuário, Exceto para 
Segurança e Proteção 

14215 Fabricação de Meias 

14223 
Fabricação de Artigos do Vestuário, Produzidos em 
Malharias e Tricotagens, Exceto Meias 

 

16218 Fabricação de Casas de Madeira Pré-Fabricadas 
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CNAE 2.0 Descrição CNAE 2.0 
Categoria 
Setorial 

16226 Fabricação de Casas de Madeira Pré-Fabricadas 

Atividades 
Artesanais 

16226 
Fabricação de Esquadrias de Madeira e de Peças de 
Madeira para Instalações Industriais e Comerciais 

16226 
Fabricação de Outros Artigos de Carpintaria para 
Construção 

16234 
Fabricação de Artefatos de Tanoaria e de 
Embalagens de Madeira 

16293 
Fabricação de Artefatos Diversos de Madeira, Exceto 
Móveis 

16293 
Fabricação de Artefatos Diversos de Cortiça, Bambu, 
Palha, Vime e Outros Materiais Trançados, Exceto 
Móveis 

32116 Lapidação de Gemas 
32116 Fabricação de Artefatos de Joalheria e Ourivesaria 
32116 Cunhagem de Moedas e Medalhas 
32124 Fabricação de Bijuterias e Artefatos Semelhantes 
58115 Edição de Livros 

Editorial 

58123 Edição de Jornais Diários 
58123 Edição de Jornais não Diários 
58131 Edição de Revistas 

58191 
Edição de Cadastros, Listas e Outros Produtos 
Gráficos 

58212 Edição Integrada à Impressão de Livros 
58221 Edição Integrada à Impressão de Jornais Diários 
58221 Edição Integrada à Impressão de Jornais não Diários 
58239 Edição Integrada à Impressão de Revistas 

58298 
Edição Integrada à Impressão de Cadastros, Listas e 
Outros Produtos Gráficos 

7490101 Serviços de Tradução, Interpretação e Similares 
59111 Estúdios Cinematográficos 

Cinema, 
Música, 

Fotografia, 
Rádio e TV 

59111 Produção de Filmes para Publicidade 

59111 
Atividades de Produção Cinematográfica, de Vídeos 
e de Programas de Televisão não Especificadas 
Anteriormente 

59120 Serviços de Dublagem 

59120 
Serviços de Mixagem Sonora em Produção 
Audiovisual 

59120 
Atividades de Pós-Produção Cinematográfica, de 
Vídeos e de Programas de Televisão não 
Especificadas Anteriormente 

59138 
Distribuição Cinematográfica, de Vídeo e de 
Programas de Televisão 

59146 Atividades de Exibição Cinematográfica 

59201 
Atividades de Gravação de Som e de Edição de 
Música 

60101 Atividades de Rádio 



130 
 

CNAE 2.0 Descrição CNAE 2.0 
Categoria 
Setorial 

60217 Atividades de Televisão Aberta 
60225 Programadoras 

60225 
Atividades Relacionadas à Televisão por Assinatura, 
Exceto Programadoras 

74200 
Atividades de Produção de Fotografias, Exceto Aérea 
e Submarina 

74200 Laboratórios Fotográficos 
74200 Filmagem de Festas e Eventos 
74200 Serviços de Microfilmagem 

62015 
Desenvolvimento de Programas de Computador Sob 
Encomenda 

Tecnologia da 
Informação 

62015 Web Design 

62023 
Desenvolvimento e Licenciamento de Programas de 
Computador Customizáveis 

62031 
Desenvolvimento e Licenciamento de Programas de 
Computador Não-Customizáveis 

62040 Consultoria em Tecnologia da Informação 

62091 
Suporte Técnico, Manutenção e Outros Serviços em 
Tecnologia da Informação 

63119 
Tratamento de Dados, Provedores de Serviços de 
Aplicação e Serviços de Hospedagem na Internet 

63194 
Portais, Provedores de Conteúdo e Outros Serviços 
de Informação na Internet 

63917 Agências de Notícias 

63992 
Outras Atividades de Prestação de Serviços de 
Informação não Especificadas Anteriormente 

95118 
Reparação e manutenção de computadores e de 
equipamentos periféricos 

71111 Serviços de Arquitetura Arquitetura 
73114 Agências de Publicidade 

Publicidade e 
Serviços 

Empresariais 

73122 
Agenciamento de Espaços para Publicidade, Exceto 
em Veículos de Comunicação 

73190 Criação de Estandes para Feiras e Exposições 
73190 Promoção de Vendas 
73190 Marketing Direto 
73190 Consultoria em Publicidade 

73190 
Outras Atividades de Publicidade não Especificadas 
Anteriormente 

7490105 
Agenciamento de Profissionais para Atividades 
Esportivas, Culturais e Artísticas 

7490199 
Outras Atividades Profissionais, Científicas e 
Técnicas não Especificadas Anteriormente 

74102 Decoração de Interiores 

Design 
74102 Design de Produtos 

74102 
Atividades de Design não Especificadas 
Anteriormente 
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Categoria 
Setorial 

90019 Produção Teatral 

Artes Cênicas 
e artes 
Visuais 

90019 Produção Musical 
90019 Produção de Espetáculos de Dança 

90019 
Produção de Espetáculos Circenses, de Marionetes e 
Similares 

90019 
Produção de Espetáculos de Rodeios, Vaquejadas e 
Similares 

90019 Atividades de Sonorização e de Iluminação 

90019 
Artes Cênicas, Espetáculos e Atividades 
Complementares não Especificados Anteriormente 

90027 
Atividades de Artistas Plásticos, Jornalistas 
Independentes e Escritores 

90027 Restauração de Obras de Arte 

90035 
Gestão de Espaços para Artes Cênicas, Espetáculos 
e Outras Atividades Artísticas 

91015 Atividades de Bibliotecas e Arquivos 

Museus e 
Patrimônio 

91023 
Atividades de Museus e de Exploração de Lugares e 
Prédios Históricos e Atrações Similares 

91023 
Restauração e Conservação de Lugares e Prédios 
Históricos 

Fonte: Eixo 1 – Mercado de Trabalho e Empreendimentos | Empresas da Economia Criativa. Elaborado pelo 
Observatório Itaú Cultural com base no sistema CNAE 2.0. 

 

 

 


