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Resumo 

O trabalho analisa a funcionalidade da rede 
urbana a nfvel internacional, trabalhando com 
a id^ia de "cidade mundial". AI6m de uma dis- 
cussao a respeito da id6ia de "cidade mundial" a 
andlise 6 conduzida atrav^s da elaboragSo de 
urn modelo econom6trico que testa o grau de ar- 
ticulagao do sistema urbano a nfvel internacional, 
usando como vari^veis explicativas o com^rcio 
de manufaturas e o grau relative de urbanizagSo 
dos 25 pafses componentes da amostra. 
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Abstract 

This paper analyses the functionality of the 
urban system at the international level, dealing 
with the idea of "world city". Besides the discus- 
sion about the concept of "world city", the analy- 
ses goes through the elaboration of an econome- 
tric model that examines the urban network arti- 
culation degree at the international level using as 
independent veriables the trade of manufactures 
and the relative level of urbanization of the 25 
countries which are part of the sample. 

Key words: urbanization, urban network, inter- 
national trade, models, urban development, eco- 
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IntroduQao 

O presente trabalho trata da problemdtica envolvida na id&a de "cidade 

mundial", atrav6s da apresentagao de um modelo que encaminha o estudo da 
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funcionalidade da rede urbana a nfvel internaclonal. A id^ia principal do texto 

centra-se na apresentagao e an^ilise da estrutura urbana que dci suporte ao 

processo de artjculagao do com^rcio mundial entre pafses com diferentes nf- 

veis de desenvolvimento economico e de urbanizagao. 

O trabalho 6 composto de duas partes. Inicialmente 6 feita uma apresen- 

tagao a respeito do conceito de "cidade mundial", tal como 6 considerado 

atualmente, mostrando a semelhanga existente com as id&as contidas na Teo- 

ria do Lugar Central que descreve a funcionalidade do sistema urbano hlerar- 

quizado segundo os nfveis de prestagao de servigos e de com^rcio. 

Na segunda parte 6 proposto e testado urn modelo de articulagao do sis- 

tema urbano a nfvel mundial polarizado pela cidade de New York, que tern 

como forga externa o nfvel de com^rcio de manufaturas e como forga interna e 

grau relative de urbanizagao que determine o seu papel polarizador a nfvel na- 

cional dos Estados Unidos. 

1. Sobre a Ideia de "Cidade Mundial" 

A expressao world city (cidade mundial) foi utilizada pela primelra vez em 

1915, quando Patrick Gildes publicou o seu trabalho Cities in Evolution^). Em- 

bora nessa 6poca nao se pudesse imaginar a magnitude que tomariam essas 

grandes metrdpoles que hoje praticamente dominam a vida econdmica em to- 

do o mundo, a iddia inicial jci estava presente. 

Contemporaneamente, o termo e a iddia foram retomados por Peter Hall 

(1966), tendo assumido importancia recentemente em virtude da forma pela 

qual o desenvolvimento economico tern se apresentado na escala internacio- 

nal, forma essa que tern privilegiado o papel das grandes cidades mundiais. 

Este trabalho assume urn papel de pioneirismo k medida que constitui urn ex- 

celente resume da situagao prevalecente na dpoca, abrindo algumas perspecti- 

vas sobre o future prdximo dessas cireas metropolitanas. Adicionalmente, o 

trabalho apresenta uma visao descritiva de sete cireas metropolitanas® per- 

tencentes ao mundo desenvolvido e que, na visao do autor, constituem exem- 

plos de cidades mundiais. 

Embora nessa 6poca os estudos realizados nao levassem suficientemen- 

te em conta o aspect© internacional dessas cidades, os exemplos apresenta- 

dos pelo autor sao relevantes do ponto de vista da descrigao do processo de 

aparecimento e crescimento dessas cidades. Sob esse aspect© 6 interessante 

(1) GILDES (1915) citado por HALL (1966). 

(2) As cidades consideradas pelo autor sao: Londres, Paris, Rondstad Holland, Rhine- Ruhs, Moscou, 
New York e Tokio. 
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notar que o autor dci uma grande importclncia ao fato de essas cidades se 

constitufrem em centres polfticos importantes, por um lado, e em pontos de 

contato para transagoes comerciais, de outro (importancia dos portos af situa- 

dos). 

A id&a que se tern hoje sobre a ddade mundial 6 mais abrangente do 

que a apresentada por Peter Hall e, nesse sentido, sao bastante importantes 

os trabalhos desenvolvidos por Richard L Meier (1974) e Friedmann & Goetz 

(1982). Outro trabalho comumente citado sobre o assunto 6 a conhecida obra 

de Doxiadis relativa & id6ia da Ecumenopolis, que, no entanto, pelo fato de ser 

apenas descritivo, nao entra em consideragoes mais aprofundadas sobre o pa- 

pel desempenhado em escala mundial, na atualidade, pelas grandes ^reas me- 

tropolitanas em questao. 

Meier publicou um texto sobre o assunto e tern desenvolvido desde entao 

um trabalho interessante no sentido de caracterizar (e nao analisar) a chamada 

metrdpole mundial. A sua larga experiencia nesse sentido e seu conhecimento 

sobre um razodvel numero de cidades de grande porte em todo mundo permi- 

tiu ao mesmo chegar a uma caracterizagao dos elementos que, na sua opiniao, 

estao presentes em uma cidade com o status de cidade mundial, de tal forma 

que essa cidade exerga uma "atragao" sobre o restante do territdrio nacional e 

mesmo sobre o exterior. Segundo o autor, os elementos mais importantes des- 

se poder de atragao sao: o nivel de renda, o prestigio usufrufdo pela cidade a 

nfvel internacional, o volume de servigos oferecidos, o glamour da cidade e o 

conjunto de elementos ligados & culture presentes na cidade. 

O trabalho desenvolvido por Meier estd relacionado ^ possibilidade de 

aplicar a teoria dos jogos, tendo as cidades mundiais como principals atores, 

nao se tratando, portanto, de um modelo analftico desenvolvido com a finalida- 

de de explicar o papel das chamadas cidades mundiais. Isso nao prejudica a 

sua contribuigao para o entendimento do problema, na medida em que as ca- 

tegorias definidas anteriormente parecem fazer parte das caracterfsticas que 

devem estar presentes nas cidades de grande porte e que tern um papel a de- 

sempenhar no inter-relacionamento das diversas economias nacionais a nfvel 

mundial. 

As contribuigoes de Hall e Meier sao extremamente importantes no tra- 

tamento das grandes metrdpoles presentes nos diversos pafses, principalmente 

pelo fato de terem sido desenvolvidas em uma 6poca em que capitalismo ain- 

da se encontrava relativamente confinado ^s fronteiras nacionais, aparecendo 

o com^rcio internacional como o relacionamento entre economias nacionais e 

nao em uma forma mais integrada como tende a aparecer nos dias atuais. 

Nessa diregao, um trabalho analftico mais importante no campo das ci- 

dades mundiais 6 o que estci sendo desenvolvido por John Friedmann e Goetz 

Wolff na Universidade da Califdrnia em Los Angeles. Esses autores produziram 
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um artigo interessante entitulado World City Formation: An Agenda for Resear- 

ch and Action onde sao apontados alguns problemas relevantes a respeito das 

grandes metrdpoles e ci contradigao inerente a esse tipo de cidade, mas a sua 

principal contribuigao foi mostrar o modo pelo qual o desenvolvimento dessas 

cidades estci diretamente ligado & forma que tern assumido o desenvolvimento 

recente do capitalism© em sua presente etapa de reestruturagao com vistas ^ 

superagao dos problemas impostos pela atual crise economica. 

Embora constitua um paper exploratbrio da problem^tica, os autores che- 

gam a detalhes que permitem uma melhor compreensao do tema estudado. 

E interessante perceber, por exemplo, que jci na introdugao o texto procura llgar 

o papel desempenhado pelas cidades mundiais ao desenvolvimento global do 

capitalism©, mostrando, a cada instante, como as cidades mundiais desempe- 

nham um papel significativo nesse process©. 

Em uma tentativa concisa de definigao, os autores veem as cidades 

mundiais como formando um conjunto de regioes intensamente urbanizadas e 

de grande tamanho, "intimamente ligadas umas as outras por modernos meios 

de comunicagao e transferencias financeiras, essas regioes constituem um sis- 

tema de controle sobre a expansao dos mercados a nivel mundial" (FRIED- 

MANN & WOLFF, 1982, p. 4). 

No entanto, 6 preciso fazer sobressair o aspecto dual dessas cidades no 

que se refere ao seu papel como cidade mundial e & sua integragao a um sis- 

tema urbano nacional historicamente definido e localizado. Essa caracteristica 

6 que permite o estudo das cidades mundiais sob o ponto de vista do desen- 

volvimento global do capitalismo, pois o aspecto internacional dessas cidades 

6 que mostra a forma pela qual a economia do pafs em questao integra-se ao 

capitalismo internacional, permanecendo a integragao nacional como uma 

forma de controle desse capitalismo sobre a produgao, mercados e outros as- 

pectos mais relacionados k sociedade local. E por essa razao que os autores 

nao acreditam que se possa simplesmente aceitar o status de cidade mundial 

a uma metrdpole em vista de seu tamanho. Serd preciso que se leve em con- 

sideragao quatro aspectos concernentes k sua forma de integragao com o sis- 

tema mundial. Primeiro, k prdpria forma de integragao, isto d, se a cidade 6 

prioritariamente sede de empresas multinacionais, ou um local seguro do ponto 

de vista polftico, para investimentos produtivos multinacionais, ou se constitui 

um local de produgao para o mercado internacional ou se ela prdpria constitui 

um mercado importante para a produgao global. Segundo, a forga ou a magni- 

tude dessa integragao medida atravds de algum tipo de Indice compatfvel com 

a informagao requerida. Em terceiro lugar, a abrangencia espacial da cidade, 

determinada basicamente pela esfera do capital no seu relacionamento inter- 

nacional. Finalmente, em quarto lugar, o processo pelo qual a cidade tornou-se 
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integrada ao sistema internaclonal e os efeitos dessa integragao sobre a estru- 

tura produtiva e de servigos da cidade. 

Colocada dessa forma, a an^lise da cidade mundial toma-se uma tarefa 

diffcil, constitulndo-se a identificagao do status de cidade mundial para uma 

determinada cidade apenas o infcio de urn processo mais aprofundado de anci- 

lise que poderdi levar k compreensao mais completa de todo o conjunto de re- 

lagoes que liga a cidade mundial ao mundo exterior. 

For outro lado, k medida que o ponto de referencia para a definigao da 

cidade mundial k a integragao ao capitalismo a nfvel internacional percebe-se 

claramente que apenas o grande porte populacional da cidade nao Ihe garante 

esse status. Admitindo a tradicional divisao do mundo em centra, semiperiferia 

e periferia, e aceitando que a id6ia de periferia k aquela que exclui um pats do 

desenvolvimento do capitalismo a nfvel mundial, percebe-se que cidades como 

Calcutci e Cairo, por exemplo, sao cidades que dificilmente teriam um papel a 

desempenhar na integragao da economia mundial. Tais cidades pertencem k 

periferia do sistema capitalista e possuem papel passive de ligagao entre o 

mercado internacional e o reduzido mercado local. A maior integragao ao capi- 

talismo internacional, mesmo que sob uma forma altamente dependente como 

acontece com os pafses que fazem parte da semiperiferia do sistema (Cor&a, 

Taiwan, Mexico, Brasil, Espanha etc.) permite o aparecimento e fortalecimento 

de cidades do tipo de Seul, Mexico City e Sao Paulo que assumem a caracte- 

rfstica dual citada anteriormente. 

Dessa forma, se se pretende estudar o papel desempenhado pelas cida- 

des mundiais de uma forma geral ou a forma dual que ela tende a assumir nos 

pafses de industrializagao recente, serci precise que se compreenda de um 

modo mais aprofundado a problem^tica do desenvolvimento do capitalismo in- 

ternacional em sua etapa recente. Nesse ponto k interessante chamar a aten- 

gao para o papel importante que vem sendo desempenhado pela empresa mul- 

tinacional na organizagao do orocesso, principalmente nos ultimos anos. Fatos 

como a tendencia ao deslocamento para a semiperiferia do sistema de uma 

parcela importante da produgao que se fazia no centra tern de ser levados em 

consideragao se se quiser compreender os processes de crescimento e de or- 

ganizagao das chamadas cidades mundiais em pafses menos desenvolvidos. 

Assim, parece inconteste que o aparecimento e/ou fortalecimento das 

grandes cidades em pafses subdesenvolvidos, mas integrados na semiperiferia 

do sistema capitalista, deva ser entendido no context© do subdesenvolvimento 

em si e da sua relagao com o processo mais amplo do desenvolvimento do 

capitalismo mundial. As grandes cidades nos pafses subdesenvolvidos sao o 

resultado especffico de um processo de expulsao da populagao do campo por 

uma s§rie de razoes e a sua aglomeragao em alguns centres mais importantes 

onde existe uma demanda por servigos menos especializados e que podem ser 
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facllmente supridos por essa populagao. Ao mesmo tempo, k medida que o 

capitalismo mundial percebe a necessidade de ampliar o seu espago na dlre- 

gao de algumas regioes onde prevalega, prlnclpalmente, o pagamento de bal- 

xos salaries, criam-se as condigoes para o desenvolvimento, nessas mesmas 

cldades, de um conjunto de servigos sofisticados para atender a expansao das 

grandes corporagoes, tendendo a aparecer a dualidade referente aos dois pa- 

p6is desempenhados pelas cidades mundiais nos pafses subdesenvolvidos: 

centro do pafs e ponto de ligagao entre a economia desse pafs e o sistema 

economlco internacional. 

Do ponto de vista tedrico, 6 interessante notar que da forma como d co- 

locada, a problemdtica da cidade mundial tern alguns pontos de contato com 

as teorias tradicionalmente aceitas na andlise urbana e regional. Teorias que 

procuram explicar o process© de formagao e crescimento das cidades como a 

teoria do Lugar Central, por exempfo, procuram enfatizar o papel dos servigos 

distribuidos nos diversos niveis da hierarquia urbana, possuindo diferentes nt- 

veis de abrangencia em sua drea de agao. Se nesse enfoque considera-se um 

nfvel hierdrquico mais elevado e com abrangencia a nfvel mundial, parece sim- 

ples incluir um novo tipo de cidade que pudesse ocupar esse degrau na hierar- 

quia urbana. E claro que o conjunto de fatores que condiciona a formagao da 

cidade mundial ultrapassa a visao relativamente estreita proposta pela teoria 

do Lugar Central sendo necessdrio ampliar a andlise a fim de incluir na mesma 

aspectos extremamente importantes do capitalismo considerado a nfvel inter- 

nacional e, principalmente, ao papel motor desempenhado pela empresa mul- 

tinacional. Nesse sentido, parece relevante considerar que o estudo da cidade 

mundial tern que ser feito atravds da explicagao do surgimento e crescimento 

de cidades usando as teorias tradicionais e complementado atravds de uma 

compreensao mais adequada do papel que certas cidades desempenham a nf- 

vel do inter-relacionamento economico internacional. 

A possibilidade do enquadramento da cidade mundial dentro de um es- 

quema teorico de lugares centrais pressupoe o equacionamento da funcionali- 

dade de um sistema urbano amplo que inclua as cidades mundiais no seu pon- 

to mais elevado. Na parte seguinte deste texto serao exploradas algumas 

id&as a esse respeito, utilizando-se para esse fim um modelo relativamente 

simples que possa explicitar, ainda que tentativamente, tal funcionalidade. 

2. Sistema Funcional das Cidades Mundiais 

Na sequencia das consideragoes anteriores, o modelo de articulagao da 

rede de cidades mundiais foi idealizado a partir da conjugagao de duas forgas 

que operam a funcionalidade do sistema - uma externa, ligada ao movimento 
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do com6rcio entre nagoes sob o comando das grandes cidades, e a outra inter- 

na, em que cada cidade mundial polariza o processo espacial de desenvolvi- 

mento dentro de seu prdprio pais. 

Em realidade, essa condigao de lideranga 6 o resultado de urn processo 

histdrico peculiar de cada cidade mundial. For exemplo, as cidades dos pafses 

desenvolvidos exerceram, de infcio, fungoes predominantemente locais e intra- 

regionais nos mercados de bens, servigos e fatores de produgao. O desenvol- 

vimento posterior destas cidades deu-se em fungao do grau de especializagao 

das atividades regionais, muitas tornando-se, inclusive, pontos nodais de ex- 

portagao (como atividades complementares) e de absorgao de tecnologia e 

mudanga social. O importante a ser ressaltado 6 que as relagoes externas so 

se tornaram mais relevantes quando jci estavam consolidados os processes de 

diversificagao da estrutura economica e de urbanizagao, como consequencia 

da industrial izagao. Ja com as cidades de muitos pafses em desenvolvimento 

deu-se urn processo distinto: foram desenvolvidas, inicialmente, fungoes de 

exportagao ligadas a exploragao de recursos naturais, surgindo o processo de 

industrializagao posteriormente beneficiando-se do sistema de transporte de 

longa distancia e concentrando-se nas cidades que desenvolveram servigos e 

mercados locais ligados ao com^rcio exterior. 

O porte e a importancia das grandes cidades mundiais estiveram sempre 

ligados aos fluxos do com^rcio, como foi o caso das cidades italianas no Medi- 

terraneo, Londres durante o s^culo XIX e, neste s^culo, New York que se apre- 

senta como cidade mundial por excelencia, encontrando-se no centro de urn 

conjunto de cidades de grande porte com fungoes a nfvel mundial. 

Nesse context©, 6 possfvel propor o equacionamento de urn modelo sim- 

ples que explicite a funcionalidade do sistema urbano mundial liderado pelas 

grandes cidades, pilotada por New York que 6, sem duvida, o centro polariza- 

dor das decisoes economicas mundiais. Mesmo que existam graus relatives de 

independencia dos diversos su^sistemas urbanos a nfvel mundial, as repercus- 

soes sobre a "grande cidade" sao sempre analisadas e levadas em considera- 

gao. Da mesma forma, qualquer decisao tomada nessa cidade reflete-se em 

todos os quadrantes do mundo, porque ela representa o poderio econorhico 

dos Estados Unidos. Muito mais ainda no cen^rio financeiro, onde os grandes 

bancos americanos relacionam-se com todos os credores e devedores mun- 

diais. 

Teoricamente, o modelo para descrever urn sistema urbano articulado a 

nfvel mundial, que tern como referenda uma estrutura do tipo ordem-hierar- 

quia, deve conter os pressupostos de urn paradigma de crescimento urbano. 

Este por sua vez, como jci descrito anteriormente, conta com duas forgas que 

produzem a expansao e a articulagao da rede urbana - o com^rcio extern© e a 

polarizagao interna. A vartevel de com§rcio vem representada pelas exporta- 
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goes manufatureiras que 6 o fluxo de ligagao espacial entre os pafses, noto- 

riamente administrado por empresas comerclais sediadas nas grandes metrd- 

poles. Para dar suporte k articulagao desse comdrcio d necessdrla a presenga 

de uma cadeia de servigos relacionada a nivel de uma demanda mundial, tais 

como: aeroportos, telecomunicagoes, hotdis, sistema financeiro, representagao 

diplomdtica, seguranga etc. Assim, d de se supor que quanto malor o volume 

do comdrcio internacional exercido pelo pafs, maiores e mais qualitativos de- 

vem ser os servigos de apoio e consequentemente maior tambdm a cidade. 

Quando se faz referencia apenas as exportagoes de manufaturas nao se 

excluem as commodites em geral (produtos agropecudrios e mindrlos), pois d o 

comdrcio desses tipos de bens que envolve a produgao nas cidades mundiais 

e nas demais por elas polarizadas. Uma forga de crescimento de fora para den- 

tro comanda o surgimento de urn sistema urbano domdstico do tipo ordem-hie- 

rarquia que serd tanto mais desenvolvido quanto maior o grau de urbanizagao 

de cada pafs. Esta surge entao como a varidvel representativa do desenvolvi- 

mento do sistema urbano domdstico, que se corporifica atravds do processo in- 

terdependente de expansao do emprego e da renda, entre as vdrias cidades da 

rede urbana. Cada centro compra e vende servigos segundo sua categoria hie- 

rdrquica na prdpria malha da estrutura urbana. Assim, a natureza do modelo de 

crescimento subjacente d o da base de exportagao (WEIMER & HOMER, 1939, 

BLUMENFELD, 1916; SIRKIN, 1959) que se amplia em ambas as diregoes do 

comdrcio: internacional e domdstico 

A grande escassez de modelos de crescimento urbano tern permitido 

lima vida longa e variada ao talvez mais simples e util entre eles: o modelo da 

base econ6mica(3). Entre as diversas versoes, a elaborada por Czamanski 

(1964) parece bastante razodvel, pois faz alguma ligagao entre o crescimento 

urbano e a localizagao industrial. 

O modelo pode ser resumido em quatro equagoes, com uma pequena 

ressalva, ou seja, o setor de localizagao geogrdfica d o exportador: 

P = Populagao Urbana; 

E = Emprego; 

(3) Nao 6 propdsito detalhar aqui um modelo tao sobejamente conhecido, mas apenas fornecer seus 
elementos bcisicos. 

P = byE 

E = Ex + Ec + Eu 
(D 

(2) 

(3) 

(4) 

Ec = b2Ex 
Eu = b3P 

onde: 
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Ex, Ec, Eu = Sao os empregos nas atividades exportadoras comple- 

mentares e urbanas, respectivamente; 

b1> b2' b3 = Sao constantes param^tricas. 

O modelo aqui tratado trabalha com coeficientes fixos para popula- 

gao/emprego(s)> sendo a populagao usada como proxy para o tamanho absolu- 

te do mercado interno independente do nfvel de renda. Infelizmente, a simpllci- 

dade do modelo nao permite ajustes para os nfveis de desemprego, pois nao 

envoi ve o mercado de trabalho. For outro I ado, o resto da populagao, exceto os 

empregados, tamb&ri mant&n-se numa proporgao constante, apesar dos nf- 

veis serem distintos para cada localidade. 

A solugao do modelo 6 dada por: 

P = V =e Ex (5) 
_ bi (1 +b2) 

1 -b-fbs 

Assim, as industrias complementares sao dependentes das industrias ex- 

portadoras, enquanto o tamanho do setor que atende a demanda urbana e 

uma fungao da escala da cidade, como indica o nfvel da populagao. 

Por outro lado, urn grande numero de estudlosos urbanos tern apresenta- 

do, explfcita ou implicitamente, a opiniao de que o tamanho da cidade 6 de- 

terminante do dinamismo do centro urbano. Em particular, se essa escala esti- 

ver associada ks atividades de prestagao de servigos (mesmo que derivados 

das relagoes de com^rcio), com sua hierarquizagao correspondente a fungoes 

especfficas, estarao criadas as condigoes para o acoplamento do modelo de 

crescimento com a teoria do Lugar Central. Essa possibilidade leva k adigao 

de uma sexta equagao ao modelo, decompondo P numa estrutura funcional do 

tipo ordem-hierarquia. 

Ri = PyP,-<7 (6) 

onde Rj = posigao hier^rquica do centro / no sistema de tamanhos urbanos 

(R = 1, 2, 3, 4, n) 

P1 = populagao do centro de 1§ ordem, isto 6, a maior cidade. 

Pj = populagao dos centres de ordem inferior a urn 

q = constante 

A adigao dessa equagao leva a supor que o desempenho do sistema ur- 

bano estci relacionado a uma estrutura funcional de atividades economicas, to- 

das elas devidamente articuladas por uma rede de cidades hierarquizadas, se- 

gundo sua escala de tamanho ou sua posigao espacial relativa. 

Este ultimo componente deixa claro que a localizagao geogr^fica da ci- 
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dade 6 tamb^m um ponto importante para o desempenho de suas fungoes na 

rede urbana, pois 6 de se esperar, por eKempIo, que Tdquio seja mais impor- 

tante que Londres na regiao do extreme oriente. Contudo, a diflculdade de se 

operar com uma vartevel qualitativa dessa natureza impede qualquer esforgo 

de mensuragao. 

A equagao (6) poderia ceder lugar a um arranjo mais sofisticado da teoria 

do Lugar Central desenvolvido por Beckmann (1980): 

(a) Pun - P Pn 
(b)Pi =PU, + Pr 

(c) Pn - Pun + sPn. i 

onde: 

Pn = populagao servida pelo centra de ordem n 

pun = populagao urbana do centra de ordem n 

Pr = populagao rural 

R = relagao entre as populagoes urbana e total 

s = numero de sat&ites de cada centra de ordem n, ou seja, numero de ci- 

dades diretamente polarizadas. 

Nesse sistema a equagao (a) admite a hipdtese de que existe uma estrei- 

ta relagao entre o tamanho da populagao total servida pelo centra de ordem 

n e a sua respectiva populagao urbana; a equagao (b) diz que a populagao ser- 

vida pela cidade de primeira ordem e constitufda da sua populagao urbana 

mais a rural; a equagao (c) mostra que a populagao servida pelo lugar central 

de ordem n corresponde a sua propria populagao urbana, mais toda aquela 

servida pelas suas cidades sat^lites de apoio. 

Usando a lei matem^tica de recorrencia, pode-se demonstrar que a po- 

pulagao urbana do lugar central de ordem n pode ser expressa da seguinte 

forma: 

un~ (1-R)n r (6') 

O tamanho da cidade (ou da populagao por ela servida) cresce exponen- 

cialmente com a ordem da cidade na hierarquia do sistema urbano. 
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2.1. Proposta de um Modelo Operacional 

A fim de possibilitar a quantificagao e operacionalizagao do modelo tedri- 

co apresentado d conveniente formular uma abordagem analftica alternativa 

inspirada inteiramente na apresentagao anterior. 

Na verdade, o conceito de multiplicador na teoria da base pode ser repre- 

sentado, no caso das cidades mundiais, pela varidvel de exportagao interna- 

cional de manufaturas (XMj), enquanto que o componente interno, representan- 

te do grau de absorgao do desenvolvimento urbano, fica especificado pelo 

grau de urbanizagao de cada pafs (GUj). Em realidade, o grau de urbanizagao 

entra no modelo com a finalidade de captar o nivel de Interdependencia fun- 

cional de uma estrutura urbana sob o ponto de vista da correspondencia or- 

dem-hierarquia, subjacente a cada sistema urbano. Esse conceito mais abstra- 

to tern que ser quantificado, tendo sido escolhido o grau de urbanizagao com 

sua proxy, pois essa varicivel preservaria, a nfvel internacional, o mesmo princf- 

pio funcional. No entanto, o comportamento gen&ico do modelo a nfvel inter- 

nacional nao permite avaliar internamente o desempenho de cada cidade 

quanto a essa condigao de primazia. O grau de urbanizagao utilizado isola- 

damente pode perfeitamente mascarar aspectos relevantes dessa primazia. 

Deve-se portanto levar em conta os efeitos dessa varicivel k luz dessas consi- 

deragoes. For outro lado, a vartevel que determine a articulagao do sistema ur- 

bano a nfvel internacional pode ser descrita como o potenciaK4) relative de ca- 

da cidade mundial em relagao ao grande centro que 6 New Nbrk (PRjfny)- 

Assim, o modelo construfdo seria o seguinte: 

PRjtny = « CXW/ (GUj) y (7) 

onde: 

PRj,ny 
I (4 /pnv fe) riy_ 

W 

(4) Este procedimento baseia-se no Modelo de Potencial, desenvolvido na Ffsica, onde a forga de 
atragao entre dois pdlos se dci na razao direta das massas e inversamente proporcional ^ distSncia 
entre eles. Genericamente o modelo seria: 

MjMj 

ij ~ xot .. 
IJ 

O potencial relative ay seria dado por 

Mj/Mj . , , 
PRij = Pjj/Pj; = qua^o djj = 1 

dij 

a = coeficiente de atrito 
P = Potencial de atragao entre os pdlos / e j 
M = massas dos pdlos / e y 
d = dist§ncia entre / e y 
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tal que: 

Pj = Populagao da cidade mundial do pafs j e de ny; 

/ v ^ 
(—j = rendapercap/Ya, idem, idem; 

d = distancia relativa de ny, admitindo-se que: d = 1 para pafses desen- 

volvidos e d = 2 para os demais pafses'5'. 

Essa vari^vel reflete uma polarizagao exercida por New York no que con- 

cerne ao restante das cidades mundiais, o que alicis § algo razoavelmente 

aceitcivel. E fdcil verificar que quanto maior e mais articulada for a cidade na 

rede de com^rcio mundial maior serci seu potencial e consequentemente suas 

fungoes como "cidade mundial" 

Em realidade, a equagao (7) adv&n da jungao dos dois modelos: teoria 

da base de exportagao (crescimento) e ordem-hierarquia. No primeiro caso, 

basta substituir na equagao (5), que 6 o resultado de (1) a (4), o fator de em- 

prego no setor bcisico que 6 dependente do volume do com^rcio mundial e do 

grau de urbanizagao de cada pafs, isto 6: 

Ex = 0fXMjP (GU)y (8) 

substituindo Ex em (5) vem: 

Pj = ae (XMjf (GUjf (9) 

Tomando-se esta equagao em termos relatives de New York obt&n-se: 

-p— = () (XMjf" (GUjp e fazendo: 
rny rny 

B 0 
—1— = a = constante. 

Pny 

Substituindo, finalmente, a populagao de cada cidade relativa & New York 

(P/Pny) pe'o modelo de potencial que 6 uma forma mais abrangente de espe- 
ci/icar o modelo de ordem-hierarquia, obt6m-se a equagao (7) do modelo. 

Que tipo de relagao pode-se esperar entre as varteveis do modelo? Pare- 

(5) Admite-se aqui, como uma primeira aproximagao para teste do modelo, que hS uma maior facili- 
dade de transporte e comunicaqao entre os pafses desenvolvidos. Uma hipdtese mais realista se- 
ria trabalhar com a distSncia economica entre New York e as demais cidades. 
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ce razocivel supor que enquanto as exportagoes manufatureiras forem reduzi- 

das, o papel da cldade no panorama mondial serci pequeno, mas a taxa de va- 

riagao 6 crescente, invertendo-se posteriormente essa relagao. Esse compor- 

tamento se 6& diretamente associado ao grau relative de desenvolvimento dos 

pafses. Uma aproximagao gr^fica seria a seguinte: 

GRAFICO 1 

PRj,ny 1 

Pafses em 

desenvolvimento 

Pafses 

desenvolvidos 

Por outro lado, a relagao entre a importancia de cidade e o grau de urba- 

nizagao 6 monotonicamente crescente ate a assfntota igual a unidade para o 

grau de urbanizagao, como segue graficamente. 

GRAFICO 2 

PR 
j.ny 1 

Est. econ., Sao Paulo, 18(3):417-432, set./dez. 1988 429 



REDE DE CIDADES MUNDIAIS 

2.2. Resultado do Modelo Estimado 

Fazendo uso das informagoes disponfveis em 25 pafses(6) para o volume 

de com^rcio internacional, grau de urbanlzagao, renda per capita e populagao 

da principal cidade, obteve-se a seguinte estimativa para o modelo da equagao 

(7): 

InPRj nv = -12,43 + 0,435 In (XMi) + 1,919 In (GUi) 

(6,59) (5,87) 

R2 = 0,87 

n =22 

O resultado, al6m de consistente com as expectativas, mostra que o grau 

de urbanizagao de cada pafs 6 uma poderosa fprga dom^stica na configuragao 

da rede urbana polarizada pelo seu maior centro economico, que se transforma 

numa cidade mundial, k medida que 6 o ponto de articulagao das relagoes ex- 

ternas do pafs com o resto do mundo. A expressao quantitativa dessa forga 6 o 

alto valor da elasticidade (1,92) que mede a taxa de variagao da posigao da ci- 

dade na hierarquia mundial (PRjfny) em resposta a taxa de variagao do grau de 

urbanizagao de cada pafs. Como se pode notar no gr^fico 2, para baixos indi- 

ces de urbanizagao deve corresponder uma insignificante presenga da cidade 

nacional no cen^rio mundial pois o sistema urbano interno nao estci devida- 

mente articulado e formado. O mesmo caso se aplica ^s cidades dos pafses 

em desenvolvimento com uma grande cidade, no puro estilo da alta "primazia", 

mas com baixo grau de industrializagao e urbanizagao. Nagoes muito urbani- 

zadas sao as mais mercantis e industrializadas e consequentemente articulam 

o comdrcio internacional atravds das suas cidades mundiais, por6m, o que 6 

importante notar, promovendo o desenvolvimento economico por toda a rede 

urbana do pafs. 

A contribuigao do com^rcio internacional para a formagao de uma rede de 

cidades mundiais 6 de suma importancia, porque & atrav^s dele que as pes- 

soas dos diversos pafses articulam-se, tomando como ponto de referenda a in- 

fra-estrutura de apoio montada nas grandes cidades mundiais. Nesse caso a 

elasticidade 0,44 revela que a taxa de variagao do com^rcio tern sido maior 

(6) Os 25 pafses de diversos nfveis de desenvolvimento foram tornados conjuntamente. A utilizagao 
de varteveis dummy foi tentada sem que resultados compensadores fossem obtidos. Maiores es- 
forpos nesse sentido nao foram efetuados diante da constatapao de que urn maior coeficiente de 
atrito da distSncia para as cidades do 39 mundo em relagao a New York jd estaria captando dife- 
rengas no volume e qualidade do com6rcio e as vantagens da melhor tecnologia de comunicagoes 
entre os pafses desenvolvidos e subdesenvolvidos. Nesse sentido, o grdfico 1 \& explora de algu- 
ma forma as diferengas quantitativas para esse dois grupos de pafses. 
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que a escalada da cidade nacional de apoio na hierarquia das cidades mun- 

diais. Isso 6 inclusive um resultado esperado, pois, quanto maior o volume do 

com^rcio internacional de cada pafs, novas cidades mundiais deverao surgir. 

Nesse caso, j£ nao se estci mais falando de um sistema mundial monopolari- 

zado em cada pafs, mas de um sistema policentral, onde algumas cidades do 

pafs passam a integrar o sistema urbano mundial. Talvez essa particularidade 

nao se restrinja apenas ao volume do cqm^rcio, mas ao tamanho territorial e 

populacional dos pafses, questao essa que ultrapassa os objetivos deste tra- 

balho. 

Finalmente, cabe destacar que as cidades selecionadas para efeito deste 

trabalho, apesar do seu career polarizador interno aos respectivos pafses, nao 

podem ser classificadas como "cidades-mundiais" - isto ainda talvez seja pri- 

vil^gio de poucas. O trabalho nao procura identificar tais cidades (o prdprio 

conceito de cidade mundial 6 vago e impreciso), mas apenas analisar um de- 

terminado processo de sustentagao k formagao de um grupo de cidades com 

elevado grau de articulagao, caracterfstica esta que pode, sob certas condi- 

goes, conferir a cada cidade o status de "cidade mundial" 
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TABELA 1 

CIDADES MUNDIAIS SELECIONADAS 

DADOS UTILIZADOS DOS CALCULOS DO MODELO 

Exportagdes Renda Per Populagao 
Cidade PopulagSo de Manufaturados Grau de Capita do Urbana Total Ano 
Mundial Urbana do Pafs UitanizagSo Pafs do Pafs 

(habitantes) (US$ Milhoes) (US$) (habitantes) 

New York 16.121.297 148.592,5 73,7 13.160 167.050.992 1980 
C. Mexico 14.750.182 a527,9 66,0 a 270 45.795.644 1979 
Toronto 3.067.100 35.619,5 75,7 11.320 18.435.925 1983 
B. Aires 9.927.404 1.559,6 82,9 2.520 23.419.259 1980 
Santiago 4.132.293 382,2 sae 2.210 9.653.444 1983 
Bogota 2.855.065 866,6 59,5 1.460 3.409.685 1973 
Lima 4.600.891 549,1 66,2 1.310 12.376.900 1981 
S. Paulo 7.033.259 7.637,1 68,3 2.240 86.611.000 1980 
Paris 8.510.000 67.619,2 73,4 11.680 39.87a 566 1982 
Berlim 1.869.548 151.728,1 85,0 12.460 52.360.000 1982 
Roma 2.830.569 60.996,7 70,7 6.840 39.410.000 1981 
Madri 3.188.297 9.029,7 91,4 5.430 34.500.251 1981 
Londres 6.696.008 65.979,0 77,7 9.660 38.210.240 1981 
Istambul a 948.856 a 103,5 44,7 1.370 20.67a000 1982 
Leningrado 4.779.000 41.717,8 64,1 3.200 173.185.600 1983 
Cairo 5.074.016 249,6 44,3 690 19.255.000 1976 
Kinshasa 2.242.297 5,7 34,2 190 9.010.343 1975 
Tokio 11.676.264 134.743,7 76,2 10.080 89.187.409 1982 
Seoul 8.364.379 758,7 57,3 1.910 21.434.116 1980 
Lahore 2.922.000 12.736,6 29,1 380 26.08a000 1981 
Jacarta 6.503.449 891,8 22,4 580 32.727.357 1980 
Bangkok 4.697.071 1.875,2 44,7 790 7.63a 916 1980 
Dacca 3.458.602 552,9 13,2 140 12.237.000 1981 
Delhi 5.713.581 4.994,9 23,3 260 159.727.357 1981 
Melbourne 2.604.035 5.505,5 86,0 11.140 11.650.475 1981 

Fonte: Anucirios Estatfsticos Internacionais (ONU, OIT). 
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