
  
 

 

A dinâmica socioespacial na cidade de Inhumas/GO: a rede 

de confecções como estudo de caso na contemporaneidade
A proposta deste projeto tem como eixo norteador analisar 

como a instalação do polo têxtil mudou a dinâmica 

socioespacial na cidade de Inhumas/GO. Esse trabalho é 

importante para tentar entender as múltiplas facetas da rede 

de confecções como estudo de caso nos Arranjos Produtivos 

Locais APL (s). A partir do desse estudo tentaremos 

responder à seguinte indagação: como a rede de confecções 

em Inhumas/GO cresce diante da concorrência com o setor 

comercial, bacia leiteira e empresas do agronegócio? A 

hipótese mais aceita é de que a rede de confecções 

territorializou-se no espaço urbano da cidade porque não 

representa uma “ameaça” aos arranjos produtivos locais já 

consolidados. O objetivo geral é mapear a rede de 

confecções na cidade de Inhumas/GO. E como objetivos 

específicos: a) verificar os impactos socioespaciais na 

instalação do polo têxtil no crescimento urbano da cidade de 

Inhumas/GO; b) quantificar a importância socioeconômica da 

rede de confecções para o município de Inhumas/GO; C) 

tipificar as empresas da rede de confecção em Inhumas/GO. 

A pesquisa adotou como metodologia a vertente para o 

estudo de caso com revisão bibliográfica e análise 

documental. A importância do trabalho mostra-se atual, 

porque a cidade de Inhumas/GO vem crescendo em direção 

ao polo têxtil, gerando uma nova dinamicidade territorial. 

Como resultado preliminar constatou-se que a rede de 

confecções em Inhumas/GO é uma alternativa de grande 

monta na geração de empregos e renda para a população 

inhumense.    
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confecções 

Introdução 

O município de Inhumas é destaque na RMG na produção 

de cana-de-açúcar, laranja, banana, tomate, mandioca, 

além de ter boa participação na produtividade de gado, 

aves, suínos, bem como, leite, ovos. Esses dados 

comprovam a tese de que este município possui uma bacia 

leiteira consolidada na região com vários frigoríficos 

instalados e polo da cana-de-açúcar, sem falar, de ser 

reduto das indústrias alimentícias e de granjas. Contudo, 

apesar ter várias empresas no setor de granjas, a produção 

de milho no município é pequena. A explicação mais óbvia 

é a competição de usos do solo em que as lavouras 

canavieiras avançam nas áreas onde poderiam produzir 

outras culturas. 

Discorrer sobre a rede de confecções em Inhumas pode 

apresentar vários desafios: 1) é um segmento que existe por 

mais de dez anos na cidade, mas só agora está se 

consolidando no cenário goiano e nacional; 2) as 

confecções tornaram-se um refúgio de emprego e renda 

para a população de Inhumas que não conseguia 

oportunidades no setor comercial, bacia leiteira e empresas 

do agronegócio. É nesse ponto que a pesquisa mostra-se 

importante porque a rede de confecções mostra-se como 

uma alternativa necessária para geração de empregos e 

renda para o município de Inhumas/GO. 

Metodologia 

A pesquisa adotou como metodologia a vertente para 

o estudo de caso com revisão bibliográfica, análise 

documental. Estudo de caso é o circunscrito a uma ou 

poucas unidades, entendidas essas como uma 

pessoa, uma família, um produto, uma empresa, um 

órgão público, uma comunidade ou mesmo um país. 

Tem caráter de profundidade e detalhamento. Pode 

ou não ser realizado no campo. 

  

Resultados e Discussão 

A pesquisa mostra que o polo confeccionista 

emergente, sendo para a população de Inhumas uma 

esperança de inserção social para a classe de baixa 

renda que não consegue se inserir no mercado de 

trabalho em outros setores da economia. A instalação 

deste sistema de objeto (galpões) está voltada para o 

sul em direção a Goiânia, caracterizando que algumas 

cidades do entorno crescem rumo onde concentra a 

riqueza (capital). Conforme é mostrado na figura 01. 
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Por mais que a gestão pública municipal tente evitar a 

influência de Goiânia sobre a cidade, a 

metropolização dará cedo ou tarde, um “abraço” na 

cidade de Inhumas. A tendência natural, com a 

consolidação desse polo confeccionista, é atrair outro 

tipo de migração, não mais sazonal como para corte 

da cana, mas sim, aqueles que buscarão no território 

de Inhumas oportunidades de emprego e renda. Por 

mais que vislumbre um controle espacial, a força do 

capital corrói todo um planejamento ou um plano 

diretor. Esse empreendimento econômico está sendo 

incorporado a dinâmica da cadeia produtiva goiana da 

Rua 44 na capital de Goiás, além de ser absorvido 

arranjo produtivo local na região metropolitana de 

Goiânia. Conforme mostra quadro abaixo 

 

 
Fonte: https://www.regiaoda44oficial.com.br/ 

 

Diante disso, o polo têxtil de Inhumas serve de aporte 

necessário na oferta de produtos de confecção 

referentes a cama, mesa e banho as demandas da 

rede comercial de Goiânia, principalmente na região 

da 44. 

 

 
 

Fonte: https://www.regiaoda44oficial.com.br/ 

Diante disso, Goiânia beneficia-se da sua localização 

privilegiada, no centro do Brasil, consolidando a 

Região da 44 como um centro de atração de 

consumidores de regiões mais longínquas que 

buscam na capital goiana múltiplas tendências de 

moda em cenário nacional. Nesse caso, muitos 

municípios da região metropolitana de Goiânia 

acabam se adaptando os novos rearranjos territoriais. 

 

Conclusões 

Diante disso, é preciso criar uma identidade local para 

a moda para consubstanciar e desenvolver o território 

de Inhumas para além das fronteiras locais.  A 

iniciativa empreendedora nesse seguimento 

confeccionista não conseguiu incorporar/e envolver a 

cidade/ a população. Sabe-se que os dividendos 

desse potencial socioeconômico ficam restrito a um 

pequeno grupo empresarial, faltando um 

planejamento estratégico para transformar “pano em 

produto/mercadoria” não só para os empresários 

locais, mas sim para uma grande bagatela da 

população que necessita de emprego e renda no 

município, cidade e região. O polo têxtil de Inhumas 

pode ser mais bem aproveitado para distribuir renda e 

ajudar a amenizar as desigualdades sociais, até 

porque o município de Inhumas dentro da região 

metropolitana mostra-se com os piores índices de 

distribuição de riquezas a sua população. 
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