


1\'otas e noticias 

ALGUMAS NOT AS A PROPOSITO DA PARTICIP A<;AO NAS VI JORNADAS DE CAMPO 
DO GRUPO DE GEOGRAFIA INDUSTRIAL REALIZADAS EM SANTIAGO DE COMPOSTELA, 

NOS DIAS 6 E 7 DE JULHO DE 2000, SOBRE A 
"A INDUSTRIA TEXTIL E DA MODA NA GALIZA" 

As VI Jornadas de Campo realizadas em Santiago de 
Compostela nos dias 6 e 7 de Julho de 2000 tiveram como 
tematica central a " Industria Textil e da Moda na Galiza", 
ja que este sector se apresenta como um dos mais diniimi
cos e representatives desta Comunidade Aut6noma. 
Assim, prestou-se especial atenc;;ao a apresentac;;ao e 
conhecimento dos principais sistemas produtivos: o 
modele Zara, o especializado sistema de PME's locali
zado em cidades de pequena dimensao e o movimento 
cooperativista. Pretendeu-se conhecer, atraves de urn 
conjunto de visitas a empresas, a realidade produtiva da 
Galiza, analisando-se as principais razoes que conduziram 
a que esta industria seja na actualidade a que revele os 
maiores crescimentos, produtividade e prestigio com 
implicac;;oes na organizac;;ao e diniimica dos diferentes 
territories. Por outro !ado, pretendeu-se tambem com
preender a l6gica de actuac;;ao e o canicter imbricado das 
empresas multinacionais em espac;;os perifericos a partir 
da visita a fabri ca de Vigo do Grupo PSA Peugeot 
Citroen. 

Tendo presentes estes objectives, o primeiro dia das 
Jornadas iniciou-se com a entrega da documentac;;ao e 
visita ao complexo Zara em Arteixo (A Coruiia). A 
importiincia do Grupo lnditex-Zara (constituido pelas 
marcas Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Stradivarius e 
Bershka) resulta de uma organizac;;ao do processo produ
tivo assente no modelo japones de produc;;ao just-in-time, 
em que se responde de forma rapida a procura reduzindo 
ao maximo o tempo de resposta entre as solicitac;;oes do 
publico feitas nas lojas (propriedade do Grupe) e os pro
dutos oferecidos. A capacidade de resposta nipida (em 
menos de 15 dias sao produzidas para qualq uer parte do 
mundo os produtos solicitados) e conseguido atraves do 
controlo da totalidade do processo produtivo: concepc;;ao, 
fabricac;;ao, distribuic;;ao e comercializac;;ao. A fabrica 
visitada concentra todas as actividades de concepc;;ao de 
produtos, assim como da distribuic;;ao e da comercializa-
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c;;ao (a fabricac;;ao e realizada preferencialmente por esta
belecimentos do Grupo em Espanha, Portugal, etc.). A 
forma de expansao do Grupe passou em primeiro Iugar 
pela abertura de lojas nos paises geograficamente mais 
pr6ximos (Portugal e Franc;;a) a que se seguiram outros 
paises cobrindo, actualmente, 30 Estados dos cinco conti
nentes. 0 modelo Zara e verticalizado com separac;;ao das 
actividades de concepc;;ao, distribuic;;ao e comercializac;;ao 
das de produc;;ao. A reduzida percentagem de lojas fran
chisadas (13, 7% do numero de lojas) permite urn controlo 
absolute sobre as vendas e todo o processo de produc;;ao. 
A importiincia do Grupo pode ser medida atraves do 
numero de fabricas onde sao produzidos artigos de 
crianc;;a, mulher e homem (300), empregados (mais de 
12000 no mundo), volume de neg6cios de 337 17 1 
milhoes de pesetas (resultados de 1999), lucros (34070 
milhoes de pesetas) e numero de lojas abertas (924 em 30 
paises). 

Durante a tarde do dia 6 visitou-se a empresa Viriato, 
SA (que conjuntamente com a Textil Cestaiios, Iojas, 
forma o Grupo Viriato) localizada em Ordes (A Corui'la). 
Desde o primeiro estabelecimento ate as actuais 
instalac;;oes, decorreram 40 anos passados a fabricar 
malhas. A organizac;;ao do processo produtivo assenta na 
concepc;;ao, produc;;ao e distribuic;;ao de malhas, com a 
comercializac;;ao das marcas Studio Viriato, LanAndrius, 
Viriato Homem e Vilagu. Os investimentos realizados ao 
nfvel do parque de maquinas, a organizac;;ao do processo 
produtivo com a real izac;;ao das actividades de maior valor 
acrescentado (externalizando-se as fases do processo que 
impliquem trabalho manual, rotineiro e de reduzido valor 
acrescentado) permitem, atraves de um constante controlo 
da qual idade, a fabricac;;ao anual de mais de um milhao de 
artigos. No global, a total idade das fases de produc;;ao e 
realizada por mais de 500 pessoas, distribuidas entre tra
balhadores da Viriato, SA, empresas subcontratadas e 
cooperativas. 
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Esta ultima forma de sociedade mercantil apresen
tando um capital variavel e uma gestao democratica, asso
cia pessoas em regime de livre adesao, revelam interesses 
e necess idades s6cio-econ6micas comuns com vista a sua 
satisfac;ao, estando ao servic;:o da comunidade. 0 elevado 
ntm1ero de cooperativas existente na Galiza (250) com 
3129 s6cios traduz o tipo de especializac;ao da area (textil 
e confecc;ao), revela uma f01te dependencia em relac;ao as 
empresas contratantes, uma vez que estas fornecem a 
materia-prima, limitando-se a facturar os pedidos acaba
dos segundo prec;:os previamente definidos e impastos 
pela empresa contratante, para a qual reve1te o maior 
valor acrescentado . A jornada de trabalho e de 9 ou mais 
horas, realizada por mulheres que trabalham por norma 
para um cl iente (ou em alguns casas para dois a quatro 
cli entes). Outras caracteristicas do modelo cooperativista 
referem-se ao reduzido tamanho das cooperativas (3 a I 0 
cooperantes), deficiente formac;ao, nfvel tecnologico e 
estrutura financeira debil, sendo a organizac;:ao do trabalho 
muito simples. Este modelo assume um significado 
imp01tante na estrutura produtiva da Gal iza, tendo pre
sente o tipo de povoamento, j a que se desenvolve prefe
rencialmente em meio rural. 

Na sequencia do primeiro dia das Jornadas, visitou-se 
durante a manha do dia 7 a cidade de Lalin (Pontevedra). 
Procurou-se ampl iar o conhecimento do sistema produtivo 
local da Galiza assente no ramo da confecc;:ao. As fabricas 
visitadas (Florentino e M ercedes Fuentes) correspondem a 
outros dais tipos de organizac;:ao, que conjuntamente com 
a empresa Zara configuram o modelo de industrializac;:ao 
observado na Galiza assente em grandes empresas (Zara), 
med ias empresas (Florentino) e pequenas empresas (Mer
cedes Fuentes). A organizac;:ao do processo produtivo e 
semelhante, observando-se as maiores diferenc;as ao nivel 
da concepc;ao e comercializac;ao dos produtos e ao nivel 
do espac;o das fabricas. A mao-de-obra nestas duas 
empresas e fundamental mente feminina e jovem, uma vez 
que realizam todas as fases do processo produtivo (casa
cos e fatos para homem no caso da empresa Florentino) e 
roupa para senhora (Mercedes Fuentes). Esta ultima 
empresa, de origem recente ( 1997), segue um modelo de 
desenvolvimento em que antigos trabalhadores (mae e 
filhos) constituem uma firma, valorizando a experiencia e 
o conhecimento adquiridos anteriormente. 

Durante o trajecto de Lalin a cidade de Yigo foram 
apresentados aspectos gera is da organizac;:ao territorial e 
das actividades predominantes, de que se destaca a produ
c;ao vinfcola (area de Ribeiro) e criac;:ao de aves. 

A visita ao complexo C itroen-Zona Franca de Vigo, 
permitiu compreender a importancia e o impacto da 
fabrica do Grupo PSA Peugeot Citroen no territorio da 
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Galiza. Tratando-se de uma fabrica terminal de ve iculos 
automoveis (desde a produc;:ao dos e lementos de chapa ate 
a montagem do veiculo), 0 numero de trabalhadores 
(cerca de 11000), vefculos diariamente produzidos ( 1770), 
modelos (Xsara Picasso, Berl ingo e Partner), tecnologias 
uti lizadas (aut6matos e robots) e organizac;:ao do processo 
produtivo (produc;:ao just-in-timc1jidoka, cfrculos de qua
lidade, etc.) permite retlecti r sabre o papel e o impacto 
que esta fabrica tem na economia e soc iedade da Galiza. 
Trata-se da maior empresa atendendo ao vo lume de neg6-
cios, estando organizada a produc;:ao em duas unidades: 
estrutura e carroc;aria. A unidade de produc;:ao de estrutura 
agrupa as fabricas de embutic;ao, ferragem e pintura. A 
unidade de produc;:ao de carroc;:aria, as linhas de montagem 
e a fabrica de assentos. A visita pennitiu compreender 
como se realiza a montagem de um vefculo autom6vel, 
desde a fabricac;:ao da estrutura (completamente automati
zada e robotizada) ate a montagem final dos componentes 
(motores, caixa de velocidades, cablagens, etc.) e controlo 
de qualidade. As partes mecanicas tem origem em Franc;a, 
observando-se diariamente um tluxo de trafego de 350 
Tl R pertencentes ao Grupo (GEFCO), sendo posterior
mente os veiculos e as pec;:as transportados por via rodo
viaria (250 cami5es d iarios) e maritima (30 contentores 
diarios com colecc;oes de pec;as embaladas). A localizac;ao 
permite retlectir sabre as raz5es da melhor implantac;:ao 
industrial e sabre a importiincia da variavel territorial na 
estrategia das empresas, sobretudo no caso das mu ltina
cionais. Dada a escassez de espac;o, o parque de vefculos 
produzidos local iza-se na cidade vizinha de Pa rrino, con
tribuindo para o congestionamento das vias de acesso a 
cidade de Vigo. 

Par ultimo, deve referir-se que sendo estas .Jornadas 
sabre a tematica da Geografia Industrial, procurou-se 
enquadrar a problematica da industria no contexto da 
organizac;:ao espacial, tendo sempre presente a importan
c ia da variavel territorial na definic;:ao de estrategias e na 
fonnac;ao de recursos especificos fundamentais para o 
exercfcio da actividade industrial. A troca de experiencias 
entre os diversos membros do Grupo de Geografia Indus
trial da Associac;ao de Ge6grafos Espanh6is revelou-se, 
mais uma vez, frutuosa tendo sido aberta a possibi lidade 
de participac;:ao a curta prazo, em projectos de investi
gac;:ao no ambito da Peninsu la Iberica. 

FONTES: LOIS GONZALEZ, Ruben e/ a/ (2000) - La industria 
de Ia moda en Galicia, lnstituto de Estudios e Descnvolvo::mcnto 
de Galicia (IDEGA); dados fornecidos rclos organizadores das 
VI .Jornadas de Campo do Grupo de Geograjia industrial, 
Dcrartamento de Gcografia. Universidade de Santiago de 
Compostcla: informa<;oes recolhidas nas emprcsas visitadas. 




