


C ADERNOS DE GEOGRAFIA 

Coimbra, I E G, 1986 - n.0 ~ 

0 ESPA~O INDUSTRIAL NO DISTRITO ·DE AVEIRO (*) 

L u cfLIA CAETANO 

-· 
0 distrito de Aveiro (Fig. 1) e cot1sjderado significativo, no contexto 

economico-geognifico de Portugal, eri1 -es!iecia1 atraves da vit.a.lidade econo-
mica denunciada. ' . . , 

As popula~oes deste territorio conheceram durahte long9 tempo uma 
fei~ao quase exclusivarnente agricola, mas hoje OS - se'us 619 966 h·abitantes, 
recenseados em Marco de l981, . ehtregam-se as . niais variadas· !l'Ctividades, 
desde a pesca e a pecm'tria, a diferentes .industrias e aos ·se~co.s: · 

0 grau da prosperidade da area . depende, essencialmen:ie, da . riqueza 
do solo e sub-solo, do modo como e feita a sua exploracao e do dese11volvi
mento industrial que se veio a registar. A proliferacao de unidades f~bris 
e o atluxo populacional que determina e urn aspecto relevante. 

Nao e a industria. de base que predorilina, mas antes a de hens de con
sumo, numa diversidaQ.e ·de estabelecimentos e ramos (Fig. 2).-

0 crescimento industrial que o · distrito de Aveiro conheceu, confere-lhe 
particularidades economicas proprias, cujas causas e facto res de .. desenvol
vimento se relacionam tanto com a historia ecqnomica dos seculos passados 
como com condicionalisinos actuais. 

1. Reflectindo as caracteristicas est.ruturais do crescimento industrial 
verificado no Pais 1, o distrito de Aveiro mantinha-se, ainda em meados do 
seculo XIX, numa situacao pre-indus.trial. Contudo, confrontando os resul-

* Todos os elementos informativos e refl~xoes apresentadas nesta «Nota>> sao extrai
das do nosso trabalho - «A industria no. di;trito: de Aveiro. Analise geogra./iaa· relativa 
ao eixo rodoviario principal (EN n. 0 1) .entre· Mafapo~ta e Albergaria--a-Nova, Coimbra, 1985, 
864 p. (no prelo) - apresentado em provas de dO)ltOramento. 

1 Sobre este assunto (problemas, condiciorianientos e algumas caracteristicas de 
crescimento da industria em Portugal) demos ·'Wna~ · panori\m:ca geral na ob: 'cit.; Ciltf I, 

• .. . 1 

pp. 29 a 137. 
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tados recolbidos no inqu.erito industrial realizado em·1890 e os do recensea
mento da popula~~o· ' do · mesmo ano, constata-se que o distrito ascendia 
segundo estes, a urn · 6. 0 ·Iugar :no con junto nacional, quer em numero de esta
belecim,entos fabtis, quer .. em emprego. 

Era; t'ilmbem, objecto de explora~ao mineira que chegou a ser ftorescente. 
Os concelhos de Oliveira de Azemeis e Seyer do Vouga sao atravessados, 
numa direc~lk>, ·.'aproximadament.e, NW/SE / por urn filao metalifero, que 
foi largamente:.~xplorado~· fornecendo mate~ias-primas para algumas indus
trias locais (por exemplo, . fundi~ao e transforma~ao de metais duros e Iigas 
pesadas). \ 

Entre~anto , paia:, o acrescimo registado, devem ter concorrido a divul
ga~o da n:iaqu'iria .. a vapor e ·dos motores (permitindo a liberta~ao em rela~ao 
as fontes de energia tr~dicionais) e o desenvolvimento do capitalismo empre
sarial. Com efeito, .no que respeita as earacteristicas tecnicas dos. estabele
cimentos industriais, e evidente urn aumento no numero de motores med\
nicos usados. Entre 1881· e 1890, os m.otores ao servi~o da industria regis
taram urn acrescimo de 5950 % em numero (360% no Continente) e 94,8 % em 
potencia C.V. (34,5% no Co~tinente). Por seu turno, as maquinas a vapor 
instaladas foram acrescidas de 20% e 293,5% respectivamente em numero 
e potencia (contra 53,7% e 18,7% no Continente ). Esta tend en cia evolutiva 
vai intensificar-se· nos anos imediatos. Desde 1890 a 1911 os motores ao 
~rvi~o da industria aumentaram 127,6% em numero e 1029 % em paten
cia C.V.. Deve, ainda, salientar-se que o total de maquinas a vapor, em 

./' 

igual w~riodo, foi, igualme.nte amp]iado quer em numero ( + 975 %), quer 
t;m potencia ( + 1465,5 %) 1. Estes valores, mais que o numero de traba
lhadores ao setvi~o. da industria, revelam os progresses deste sector econ6mico 
nd : distrito;'· apesar', e nao e demais sublinhar-se, dos seus vinculos a situa~oes 
pre-industriais. Isto se depreende, por exemplo, da indica~ao fornecida 
pelo valor da Contribui~ao In\iustrial cobrado nos anos 1892-1900. Se e 
certo que o distrito de Aveiro, da B.a. posi~ao, que detinha na gerencia 
de 1892/.}893, 'ascende .. it· 6.a em 1899/1900, no entanto, da primeira para a 
segunda gerencia (1896/1897) pa~sa apenas de 1,7% da importancia total 
cobrada, no continente, para 2;1 %, perc~ntagem q~e manteve em 1899/1900. 
Alem disto, na Exposi~ao realizad<( no Palacio· de Crista!, no Porto (1891), 
dedicada a produ~ao. nacional e patente ao publico durante dois meses (com 
inicio a 18 de Novembro), foi not6ria a escassez de expositores industriais 

I Neste contexto sao os concelhos de Feira, Oliveira de Azemeis e Aveiro que registam 
maior 'n'ilrt\~fo· ''d~ : m.'~tores . meca.'nico~ e' de potencia, demonstrando, assim; superioridade 
industrial relativamente aos :~stantes do· distr'ito. 
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proven~entes .do distrito (apenas . 5), apesar da curta distiincia que o separa 
do Porto, o que confirma a ideia de que a industria ai existente era sobretudo 
de pequena dimensao, de fei9ao domestica, com as verdadeiras fabricas em 
numero reduzido. 

Neste periodo, o crescimento industrial, ficou em grande parte a dever-se 
a evolu<;ao do sistema economico capitalista no nosso Pais; sao as concen
tra<;oes industriais, quer tecnicas, quer financeiras, que se comecam a desenhar, 
e o aparecimento das sociedades anonimas (Lei de 22 de Junho de 1867) e a 
simplificacao das operacoes de credito e comercio bancario. E tambe~ 
nesta epoca que se come9am a delinear as alian<;as do capital financeiro com 
o capital industrial. Em resultado desta evolucao aparecem ligados a indus
tria do distrito de Aveiro capitalistas (individuais) e sociedades, de que sao 
exemplo: Henrique Burnay & c.a, proprietaries, em 1881, da fabrica de 
papel de Vale Maior, Jose Ferreira Pinto Basto (negociante da praca de 
Lisboa), que, em 1824, funda a Fabrica da Vista Alegre, Costa & Carvalho, 
fundadores, em 1864, da Fabrica de Lanificios do Caima, e a Companhia 
do Caima, com sede em Londres, proprietaria da fabrica de polpa de madeira 
instalada na Quinta do Caima. 

Todavia, os agentes directamente responsaveis por este primeiro surto 
industrial no distrito participaram de uma situa~o -favoravel em conso
nancia com a orienta9ao politico-economica nacional. A acalmia politica, 
que, de certo modo, se manteve no periodo da Regeneracao (1851-1890), 
permitiu a nossa industria conhecer uma fase de expansao. 'Nao so benefi
ciou do ambiente de paz, como 0 proprio programa politico adoptado incluiu, 
embora nao de forma prioritaria, o fomento da industria. Propos-se o 
incremento da constru9ao de estradas I, o Iancamento do caminho de ferro, 
a extensao do telegrafo electrico a todo o Pais e a reorganizacao, em novos 
moldes, do servi90 postal. 0 campo educative mereceu, tambem, a aten<;ao 
dos governantes, e, de modo especial, o ensino tecnico; alem da expansao de 
Escolas Profissionais. os operarios portugueses puderam estagiar em fabricas 
estrimgeiras. A realiza<;ao de exposi9oes industriais a nfvel nacional e a parti
Cipacao em algumas estrangeiras vao ser igualmente fomentadas neste periodo. 

No mundo contemporaneo assistia-se a uma extraordinaria expansao 
industrial, que, de algum modo, se repercutia em Portugal, gracas a apli
ca<;ao de numerosos inventos cientificos e tecnologicos, sobretudo no campo 
da quimica, electricidade e metalurgia 2. 

1 Entre 1865 e 1884 estas foram acrescentadas com 6 920 km. 
z Todavia, a partir de 1890, desencadeia-se uma conjuntura ciclica de crises econ6-

mico-financeiras que se refl.ectem desfavoravelmente na industria, embora esta seja atin-
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A localizayao · dos estabelecimentos processou-se principalmente nos 
centr"os populacionais · mais importantes, ora beneficiando da estrada ou do 
caininho de ferro, ora ligada a explorayaO de materias-primas OU aproveita
mento de energia hidraulica. Todavia, assistiu-se, fundamentalmente, a 
inultiplicayao e afirmayao de industrias com raiz na produyao tradicional. 
Acontecel.l, assim, com as industrias do papel, no concelho de Feira, de 
chapeus e calyado (Oliveira de Azemeis e S. Joao da Madeira), artefactos 
de cortiya (Feira), cedl.mica (Aveiro, Agueda, Albergaria-a-Velha, Anadia, 
Mealhada, Ovar e Vagos) e dos metais (Agueda) ; as oficinas artesanais iam 
dando Iugar a fabrica. Exceptuam-se as de «tecnologia de ponta» importada, 
impl_antadas posteriormente, ligadas nalguns casos a multinacionais e que 
correspondem a abertura da economia portuguesa ao investimento externo, 
que marcou a decada de 1960, embora tal se tivesse vindo a verificar ja ante
riormente. Estas industrias localizaram-se preferencialmente proximo do 
porto de Aveiro, pois a produyao estava vocacionada para a exportayao. 
Entretan~o, estas tem originado o desenvolvimento de outras industrias, 
essencialmente as de produtos metalicos diversos e em especial as de vei
culos de transporte e seus componentes. 

Nao deixa, no entanto, de merecer realce o facto de, a partir de 1890, 
no distrito de Aveiro, se ter verificado urn crescimento continuo do emprego 
no sector industrial. _ Contudo, o aumento mais significativo tem inicio 
em 1930, sendo ja evidente atraves dos resultados reunidos no censo de 1950, 
quer atraves do numero de empregos, quer pela implantayao de novas indus
trias. ·A taxa de industrializayao, em 1950, colocava-o ja em 4.0 Iugar no 
conjunto nacional, em 1970 no 2.o e em 1981 no 1.0 (Quadro I). 

A industria tern funcionado nesta area como urn verdadeiro «polo de 
crescimento», na medida em que foi responsive! pela implantayao, em cadeia, 

gida de modo desigual, ~onsoante as suas caracteristicas especificas; ramo e dimensao. 
Sen!. mais tarde, entre 1924 e 1927, que a situa~o econ6mica de crise ira atingir de modo 
wive. a jndustria, il. qual niio ~capou a do distrito de Aveiro, sobretudo OS sectores que 
tinham atingido certa dimensiio e projec<;ao, para alem do ambiente estritamente local. 
Assim, as fabricas de pasta do papel da Quinta do Caima, papel, ceramica de construyaO 
e porcelana, chapelaria., c<inserva de pescado (concentrada nos concelhos de Aveiro, Ovar, 
Feira e Espinho), vidro, adubos (Empresa de Adubos da Ria de Aveiro), curtumes 
(Estarreja, L.da), artefactos de cortiya, de lixa (Lusostela & Irmiio, Sues., de Aveiro), de 
descasque de arroz (localizadas nos concelhos de Ovar e Aveiro, atingidas pela crescente 
importayao deste cereal) · e ·de massas alimenticias (por carencia de farinhas no mercado 
interne) reduziram ou paralisaram, inclusivamente, a labora~;ilo, seguindo-se, em numero
sos casos, a falencia, aberta pelos credores. 
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QUADRO I - Taxa de industrializa~iio por distrito - 1890-1981 

DISTRITOS 

0 

a 
n~ 

elo Branco 

Averr 
Beja 
Brag 
Braga 
Cast 
Coim 
Evor 
Faro 
Gua 
Leiri 
Lisb 
Port 
Port 
San tar 

Setu 
Vi an 
Vila 
Viseu 

bra 
a 

rda 
a 
oa 
alegre 
0 

em 
bal 
a do Castelo 
Real 

T AXA D.E INDUSTRIALIZA«;AO * 

1 1890 (a) 1 1930 1950 1970 1981 

91 122 

I 
132 159 I 168 

73 65 35 28 ! 22 I 
I 101 128 I 149 148 I 152 

61 49 I 31 15 I 16 
119 102 I 78 78 I 74 
91 73 I 65 64 I 69 I I 74 75 I 56 60 51 I ' 57 79 I 87 65 ! 39 
92 68 j 50 54 : 56 
67 77 I 83 99 108 

140 142 ' 126 98 96 i 
77 66 I 56 45 43 

193 174 ! 182 164 150 ! 
69 74 ; 73 74 ; 80 

125 I 166 140 l 123 i 
60 44 I 46 39 : 44 
51 35 I 27 19 19 
74 45 I 39 31 I 34 I I 

* Taxa de industrializar;io segundo o indice de Alexandersson. 

Ia/Ib 
T.I. = -- X 100 

Pa/Pb 

em que: T.I. e a taxa de industrializar;io 
Ia - nlimero de actives na industria no distrito 
Ib - numero de actives na industria no total dos distritos 
Pa - popula~iio presente no distrito 
Pb - popula~ao presente no total dos distritos 

(Adaptado de: BERNARD DEZERT e outros, L'espace industriel, Paris, 1978, pp. 14, 15). 

(a) 0 distrito de Lisboa compreende na sua area o actual distrito de Setubal. Este 
foi criado por Decreto n.0 12870 de 22 de Dezembro de 1926. 

de novas industrias e novos estabelecimentos fabris, bern como pelo desen
volvimento dos servi~s. 

Domina a pequena empresa - 58 % com menos de 5 pessoas ao servi~o, 
em 1971 -, a qual, alias, de igual modo, caracteriza a estrutura empresarial 
portuguesa. 0 distrito distingue-se, ainda, pela localiza~ao de industrias 
ligeiras reconhecidas como nao exigindo apreciaveis imobilizacoes de capital, 
sem deixarem de permitir a recolha de lucros compensadores. E nesta base 
que se devera entender o crescimento industrial verificado no distrito. 
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2. Mas se; :no conjtin:to; o distrito a:presenla elevado fuuiee .de industria
liza(,:ao, dentro dele verifica-se acentuada heterogeneidade I , Os COI].9~lhos 

situados na faixa litoral, a excep(,:ao de Murtosa e Vagos (com urn fndice 
de industrializar;ao respectivamente 29 e 31) e na de trarl.sir;ao ·para a zona 
serrana apresentam os maiores indices (entre 64 e 167, sendo a media 102), 
em bora o ritmo de crescimento seja desigual. Nos nistantes, os ···indices 
situam-se, em media, abaixo de 50. 

A tipologia das industrias e variada e sobressaem as de fabricar;a·o de 
produtos ceramicos, destinados a construr;ao civil e obras publicas, de arti'gos 
metalicos integrados na produr;ao especializada, de vestuario e c.al~ado, 
produtos de cortir;a, papel e pasta de papel e produtos quimicos de ·base 
diversos. Nestes ramos se especializaram os diferentes concelhos conforine 
mostra o Quadro II. -· 

A mao-de-obra necessaria para o crescimento industrial foi em gr~il.de 
parte recrutada entre a popular;ao «al6ctone» 2, que entretanto acor.ria is 
areas economicamente «desenvolvidas» (Quadro III). Ao mesmo tempo, 
verificou-se nestas, em especial a partir de 1950, urn envelhecimento da popu
lar;ao 3, diminuindo tambem o coeficiente de dependencia (63 em 19~0 _e ·58 
em 1981). Entre 1970 e 1981 registou-se uma sexo «ratio». mais eql,lili
brada (90 em 1970 e 93 em 1981). 

De urn modo geral, ocorreu urn decrescimo dos activos no sector pri
mario; em 1981, somente nos concelhos de· Arouca e Vagos estes conti
nuavam a representar mais de 50 %. 

Por sua vez, . os concelhos que podemos considerar como sendo os que 
pos~uem urn grau superior de urbanizar;ao, pelo peso do sector terciario e, 
eventualmente, do secundario, rel~ttivamente ao primario, sao os de A veiro, 
Espinho, Feira, Oliveira de Azemeis, Ovar e S. Joao da Madeira. 

3. Neste distrito, e como se deixa antever do que ficou dito, a industria 
transformadora implantou-se numa faixa litoral onde se encontram numero
sas fabricas de diversos · sectores industriais e, concretamente, em certos 
tror;os da Estrada Nacional n.o 1 (Lisboa-Porto), chega a formar-se uma 

J 0 leitor intere5sado encontrara a problematica da identifi~9ao e analise· das dis
paridades, que se observam na organiza9iio do espa9o industrial :no di~trito de Aveiro, 
explanada em ob. cit. cap. III, IV e V, pp. 219 e 325. 

i Esta, de certo modo, tomava o iugar da que emigrava; o distrito de Aveiro e o 
quinto ·em contingente emigrat6rio' no periodo 1886-1979: · 

3 A ocorrencia de baixos Indices de natalidade (27"/oo) e uma das causas principais; 
apesar de, em media, estes serem supei'iores, em cerca de 4°/oo ads registados no Continente. 
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QUA DRO . rr-....:... Especiallza~o Industrial dos Co~celhos :do Distritri de A veiro 

CONCELHOS X + lS X + 2S X + 3S 

Agueda M Mtz 
Albergaria-a· Velha P3, M3 
Anadia AI 
Arouca C, D 
Aveiro p 
Castelo de Paiva Cz 
Espinho T Dz 
Estarreja QJ 
Feira D Cz 
flhavo AI, V 
Mealhada AI, V 
Murtosa Q 
Oliveira de Azemeis T 
Oliveira do Bairro v 
Ovar 
S. Joao da Madeira D Tz 
Sever do Vouga Ah 
Vagos Y2 
Vale de Cambra Mt 

l:ui 
X = - · SfMBOLOS UTILIZADOS n 

s = \ ' _ l_ 1:19 (ui-0)2 
INDUSTRIAS I X + lS i X + 2S I X + 3S 

I n-1 

I 
I 

Alimenta~o e bebidas Al I Alz AlJ I 

ui = % de emprego em cada Texteis, vestuario e couro T T z TJ 
ramo industrial no con- Madeira e cortil(a c Cz C3 
celho i Papel e artes graficas p p2 PJ 

o = media aritmetica da ·-% de · Quimicas Q Q2 Q3 
emprego em cada 1amo Minerais nao metalicos v Vz V3 
industrial Metalurgia de base M Mz MJ 

n = numero de concelhos Produtos metalicos I Mt Mt2 Mt3 
~~tras ·ind. transformadoras i D Dz DJ 

quase rua-industrial, onde se gera uma concentrayao de fahricas especiali
zadas num mesmo ramo de fabrico (Fig.. 3). 

Com o estudo das industrias implantadas no troco da Estrada 
Nacional n. 0 1, entre Malaposta (concelho de Anadia) e Albergaria-a-Nova 1, 

t 0 tro<;:o de rodovia considerada esta incluido em tres concelhos, Anadia, Agueda 
e Albergaria-a-Velha, que, corno ja foi referido, acusam graus de desenvolvimento dife-
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QUADRO III - Popula~ao presente segundo a naturalidade -1890-1960 

! NAO NATURAlS DO CONCELHO DE RESIDENC!A (EM %) 
CONCELHOS I 1890 1930 1950 1960 

Agueda 4,7 8,3 10,6 11,7 
Albergaria-a-Velha 10,6 11,6 12,3 12,7 
Anadia 9,9 11,4 13,1 11,5 
Arouca 4,3 4,8 9,6 6,9 
Aveiro 9,6 16.3 25,4 25,3 
Castelo de Paiva 4,7 3,4 10,0 8,3 
Espinho 29,0 35,0 29,5 
Estarreja 1,6 4,1 10,8 12,1 
Fe ira 4,6 3,9 5,4 6.5 
ilhavo 6,9 6,3 14,5 17,2 
Mealhada 4,0 !0,1 15,8 15,4 
Murtosa 3,6 5,7 5,7 
Oliveira de Azemeis 3,8 4,0 8,6 8,6 
Oliveira do Bairro 2,8 2,4 8,3 7,3 
Ovar 1,7 3,6 11,9 11,5 
S. Joao da Madeira 13,6 .27,9 30,0 
Sever do Vouga 2,4 2,6 7,0 6,3 . 
Vagos 1,0 1,8 3,6 4,0 
Vale de Cambra 2,1 3,3 5,5 4,6 

pretendemos contribuir para a compreensao da industrializa~ao deste 
distrito 1. 

A analise do fen6meno industrial nos concelhos de Agueda, Alberga
ria-a-Velha e Anadia, no periodo de 1977/1982, mostra que, apesar da insta
bilidade politico-econ6mica vivida no Pais, se verificou nestas areas urn 
acrescimo, quer de novos estabelecimentos (37,8 %, 18,1% e 53,6% respecti
vamente em Albergaria-a-Velha, Anadia e A.gueda a que corresponderam 
acrescimos de pessoal de 31,8 %, 33,2% e 24,1 %), quer de industrias. 0 dina
mismo dos seus empresarios, aliado ao de novos investidores, e o clima 
laboral explicam em grande parte este facto. 

Em regra, aplicam-se capitais pr6prios ou emprestados na area da natu
ralidade e residencia do empresario e em firmas constituidas em sociedades 

rentes. Concelhos tradicionalmente agricolas, mas onde, entretanto, algumas industrias 
se desenvo1viam. Todavia, somente a partir de 1950 com~m a registar urn crescente 
emprego no sector industrial a exce~o do de Anadia onde a mudan~ ocorre mais tarde. 
entre 1970 e 1981. 

I Cf. o desenvolvirnento deste tema apresentado em ob. cit., III parte, pp. 327 e 609. 

190 



por quotas, repartidas por varios s6cios, familiares ou nao, que, regra geral, 
se iniciaram como operarios. Trata-se, quase sempre, de pequenas empresas 
cuja multiplica~ao em ramos industriais, ja com elevada densidade, s6 foi 
possivel ap6s a aboli~ao da Lei do Condicionamento Industrial (em 10 de 
Outubro de 1974) e pela aplica~ao duma politica de protec~ao a este tipo 
dimensional de empresa. 

Com efeito, do ponto de vista tecnico, a tendencia aparente e de disper
sao, em fun~ao da especiaHza~ao sob a forma de pequenas empresas frequen
temente resultantes do desmembramento de outras de maior dimensao. 
Estas novas empresas organizam-se juridicamente em sociedades por quotas 
ficando, no entanto, a «sociedade-mae» detentora de uma parte do capital. 
Desta forma, embora aquelas se afirmem juridicamente independentes, estao 
subordinadas a formas de concentra~ao indirecta; estabelecendo-se entre 
elas acordos de (ornecimento de subprodutos ou pe~as (situa~o frequente 
entre as industrias de artigos metalicos para maquinas e veiculos). Seme
lhantes liga~oes facilitam o escoamento de parte da produ~ao no mercado 
local (em especial noutras empresas) ou, inclusivamente, no mercado externo. 

A aglomera~ao dos estabelecimentos observada actualmente na area, 
embora tenha raizes hist6ricas, foi em alguns casos reforcada pelas familias 
ai radicadas, que estiveram na base de gera~oes de industriais ligadas a fabri
ca~ao de produtos met~ilicos, em especial ferragens para constru~ao civil 
e veiculos de duas rodas, ou de tijolo e telha; mas e motivada tambem pelo 
efeito de indu~ao, especialmente a partir da obten~ao de produtos mebilicos. 
Ha ainda o conjunto de factores que podemos designar «de ordem pessoal», 
os quais se apresentam para muitos empresarios de forma indefinida e sao 
designados por outros como sendo «o meio dinamico» (Quadro IV). 

A estrada, por seu tumo, e urn dos factores modemos da localiza~ao 
da industria. Ora, uma vez que e deficiente na area a rede de transportes, 
a implanta~ao dos estabelecimentos fabris orientou-se, de preferencia, para a 
via de comunica~ao fundamental, no caso, a Estrada Nacional n.0 1. Surgiu 
assim urn crescimento linear, embora sejam reconhecidos focos geneticos 
pr6prios, como sejam Agueda e, para norte, Mourisca (no prolongamento 
daquele e do de Arrancada do Vouga), Albergaria-a-Velha e Branca, e, para 
sul, Borralha e Aguada de Cima e de Baixo e, ja no tro~o situado no concelho 
de Anadia, distingue-se o foco ·de aglomera~ao proximo de Malaposta e 
AveHis de Caminho, que se prolongou para norte, ao longo do mencionado 
eixo rodoviario ( cf. Fig. 3). 

Contudo, se a partir de alguns focos houve a expansao de industrias 
tradicionais, como aconteceu com o de Agueda - Assequins e Borralha, 
para os produtos metaHcos, e Aguada de Baixo e de Cima, para a ceramica 
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QUADRO IV - Factores de localizar;:iio dos estabelecimentos industriais 

FREQUJlNCIA EM %(a) 
FACTORES DE LOCAUZACAO * I N.

0

de I An I N.o de I Ag I 
N. 0 de AI 

Ordem Ordem Ordem 

Existencia de materias-primas ** I 12,5 7 8,3 ; 9 18,8 : 11 
Perspectiva de recrutamento de miio-de-obra I I 

qualificada - - 37,5 i 2 35,7 6 
Perspectiva de recrutamento de mao-de-obra 

-I em quantidade 31,3 3 - 25,9 8 
Ex.istencia de mercados 6,3 10 8,5 ' 8 0,9 14 
Presenr;:a de industrias complementares 6,5 9 8,0 ! 10 47,3 1 3 
Razoes pessoais do empresario 18,8 5 12,0 i 7 31,3 7 
Facilidade de aquisir;:ao do terreno - - - 40,2 4 
Prer;:o vantajoso por m2 37,5 2 21,0 I 4 53,6 2 
Posse de terrenos - - 29,2 3 39,7 5 
Presenr;:a de instalar;:oes industriais vagas 18,7 6 7,5 1 11 14,3 12 
Disponibilidade de servir;:os - - 4,2 12 19,6 10 
0 «milieu» industrial 12,0 8 16,7 5 23,3 9 
Prox.imidade do eixo rodoviario principal 

(EN n.0 1) 93,8 1 58,3 1 56,3 1 
Execur;:iio de pianos directores de urbani- · 

j 12,5 zar;:ao 25,0 4 6 3,61 13 

(a) Relativamente ao total de respostas obtidas na respectiva area concelhia. 
* Apenas sao referidos os factores citados nas respostas ao inquerito. 

•• Trata-se de materias-primas «brutas», ind uindo a agua em quantidade e qualidade. 

AI- Estabelecimentos inquiridos no concelho de Albergaria-a-Velha, num total de 16. 
An - Estabelecimentos inquiridos no concelho de Anadia, num total de 24. 
Ag- Estabelecirnentos inquiridos no concelho de Agueda, num total de 112. 

de barro vermelho, tal nlio se verificou nos restantes. por inter-infiuencia dos 
sectores jnd:ustriais, entretanto em desenvolvimento nos tres concelhos: 
texteis (Agueda), confecclio de artigos de vestuario (Albergaria-a-Velha), 
produtos de madeira, fabricacao de artigos de materia plastica (Agueda e 
Anadia), pecas e acess6rios, para fins diversos, obtidos por fundiclio (Agueda 
e Albergaria-a-Velha). Contudo, e significativa a producao destinada ao 
sector. da construclio civil e obras publicas - cerca de 47 % no concelho de 
Agueda, 50% no de Anadia e 70% no de Albergaria-a-Velha. 

Predominam no espa~o considerado as empresas de maior dimensao 
econ6mica relativamente a area concelhia correspondente, o que denota a 
preocupacao de llgacao a mercados extralocais. Estes, se bem que pequenos 
em volume de aqmsicoes, sao diyersificados na sua distribuicao geogrAfica. 
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FIG. 3 - Localizas;ao dos Estabelecimentos Fabris (segundo as industrias e pessoal ao servi<;:o) - 1982. 



As jmportac;;C>es atingem · q:Q.antitativos importantes e provem sobretudo 
de paises da area do Mercaqo Comum e Suecia (ferro e ac;;o ). 

Por sua vez, a exportac;;iio tern pouca relevancia para a maioria das 
e!llpresas (entre 0,5 e 15 %) ; apesar de algumas colocarem em mercados 
estrangeiros cerca de 80% da sua .produc;;ao (subprodutos) mediante esquemas 
subcontratuais com empresas extranacionais, localizadas na area da EFTA 
ou do Mercado C.omum, directamente ou atraves de .armazenistas. Sao 
estas, precisamente, que afirmam nao temer ou ate esperar yan.tagens da 
integrac;;iio de Portugal na CEE (cerca de 25 %). 

As restantes (que possuem, sobretudo, mercados a nivel nacional) atra
vessam, em geral, urn periodo de crise de vendas pelo efeito conjugado da 
diminuic;;ao do poder de compra da maioria dos portugueses, da niio subs
tituic;;iio dos mercados que as ex-col6nias constituiam, do periodo de con
traccao que atravessa o sector da construcao civil e da grande concorrencia, 
que as que dispC>em de tecnologia tradicional e «design» pouco atraente, 
dificilmente conseguem veneer; com efeito 66% dos estabelecimentos estao 
nestas condicC>es. Disto resulta subaproveitamento das capacidades pro
dutivas que pode atingir 20 %, ou mesmo 50%. 

Alem disto, os custos de producao crescentes, quando associados a 
problemas de gestao, e o recurso intensivo a capitais alheios, tern conduzido 
a situacC>es que provocam despedimentos (38,8% das empresas), ou pura e 
simplesmente encerramento (9,2 %). 

3.1. 0 estudo a que procedemos sobre o «trabalho humano», factor 
fundamental da produc;;ao, sugere-nos algumas deduc;;oes. Assim, o pessoal 
ao servic;;o, que diverge numericamente consoante a especificidade das indus
trias e a dimensao econ6mica das empresas, adensa-se, naturalmente, no 
concelho de .Agueda, 14 521 em 1982 ou seja 64%. Sao, ai, as industrias dos 
produtos metalicos que empregam maior numero de trabalhadores: 61 ,3 %. 
E, tambem, neste concelho que os estabelecimentos fabris situados junto da 
Estrada Nacional n.0 1 fazem trabalhar por sua conta mais de metade do 
pessoal (63,3 %),· enquanto nos de Anadia e Albergaria-a-Velha este nao 
representa mai·s de 24% (cf. Fig. 3.). E, ainda, no concelho de .Agueda que se 
regista mais elevada participaciio da mulher na actividade industrial; cerca 
de 30% do pessoal e feminino, enquanto no concelho de Albergaria-a-Velha 
apenas repre-senta 20,4% (15,8% em 1977) e no de Anadia 23%. A sua 
pre~enc;;a depend.e das .caracteristicas das industrias e da atribuic;;ao· d.e tarefas 
laborais COI).SQarttc;: se. e homem OU rnulher. 

A idade media e de 30 anos (Fig. 4), embora esta possa aumentar ou 
baixar, nalgu.ns ramos de industrias, · segundo a exigencia de miio-de-obra 
qualificada, antiguidade da empresa ·e sexo. 
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A reparticiio profissional que, de certo modo, traduz a qualificacao dos 
trabalhadores revela urn predominio de openirios em todos os ramos de 
industria ( quase 80 %). 

E, ainda, uma miio~de~obra que possui, em regra, baixo grau de quali~ 
ficacao . A sua formacao e obtida na propria fabrica onde se emprega ou 
noutra do mesmo ramo; circunstancia que e considerada como anti-econ6-
mica. Com efeito, essa funcao deveria recair em escolas profissionais de 
grau medio ou superior. 

Flo. 4 - Estrutura etaria do pessoal 

A introducao do «ensino unificado» em Portugal ap6s Abril de 1974 
veio agravar uma situaciio, que ja anteriormente se reconhecia, de carencia 
de pessoal com urn minimo de qualificayao para o exercicio de funyoes na 
indUstria. Faltam concretamente os mestres e os contramestres que as 
estruturas do ens-ino oficial actualmente existente nao permitem formar. 
Sao, sobretudo, as pequenas empresas que continuam a funcionar como 
escolas de aprendizagem e formacao de pessoal, que depois ira ser recrutado 
pelas de maior dimensao econ6mica. 

0 numero de ~<tecnicos» ao servico da industria e insignificante (cerca 
de 3 %) e apenas os ramos nao tradicionais os incluem entre o pessoal. 
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Por sua vez, as tarefas de «gesHio», em regra, sao executadas pelos pro
prietarios das firmas. Estes, inclusivamente, nalguns casos, desempenham, 
eles pr6prios, fun~oes de «tecnicos»; quando possuem uma formacao escolar 
adequada ou experiencia adquirida, anteriormente, como operario. 

Verifica-se, ainda, que o mercado de trabalho local nao tem capacidade 
de resposta para a oferta, recorrendo-se, deste modo, ao recrutamento em 
regioes diversificadas (cerca de 40 %), em bora uma significativa percentagem 
do pessoal seja natural de concelhos limitrofes. 

3.2. E evidente que a «industria» interverteve a organiza~ao do espaco 
territorial analisado, sem, contudo, se poder falar, de facto, em industria
liza~ao. Com efeito, as freguesias onde se localizam os estabelecimentos 
industriais e as envolventes donde se deslocam trabalhadores tern registado 
crescimento continuo da populacao. Ao mesmo tempo, decresceu, em 
media 46 %, o numero de povoacoes com menos de 100 habitantes. No 
entanto, segundo o censo de 1981, ainda nenhuma havia atingido os 
5 000 habitantes. 

A propria casa rural se adaptou, frequentemente, a funcao simulHinea 
de domicilio e oficina artesanal, ou mesmo industria que se· desenvolveu a 
partir desta. 

0 operario permanece, na grande maioria, na dualidade <<operario
-campones», embora, nas areas mais afastadas dos «complexos industriais» 
se tenha verificado o exodo rural. Por outro !ado, subsistem, ainda, as 
caracteristicas de parcelamento agricola. 

Alem disto, processou-se, unicamente, uma urbanizacao «difusa» nao 
tendo nenhuma localidade sofrido urn crescimento intenso. De facto, nao 
se verificou a convergencia de correntes migrat6rias, talvez em resultado 
da localiza~ao, mais ou menos dispersa das fabricas, nas areas rurais; cir
cunstancia que tern provocado uma cresi::ente indiferencia~ao entre estas e 
as urbanas. Por exemplo, .Agueda, recentemente elevada a categoria de 
cidade (em 26 de Juiho de 1985) apesar de apresentar, relativamente a Anadia 
e Albergaria-a-Velha, urn grau de urbaniza~ao superior, tern, ainda, uma 
insignificante concentracao de servicos (mesmo sem esquecer que se regis
ton, na ultima decada, tanto no pessoal como nas unidades correspondentes, 
urn acrescimo proximo dos 120 %) para responder ao crescimento industrial 
entretanto verificado. 

3.3. Por fim salientamos a necessidade de, com urgencia, se prevenir 
a degrada~ao do ambiente e, nalguns casos, encontrar solu~oes, em resul
tado da poluicao gerada pela industria, que se apresenta diversificada no 
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grau e sua ac~ao. Sao os efluentes os agentes, actualmente, mais graves. 
Estes sao lan<;ados na rede bidrogratica, directamente ou atraves dos esgotos 
urbanos, em fossas ou simplesmente para o exterior, infiltrando-se nos ter
renos e poluindo as aguas subterrfmeas e, deste modo, as nascentes. E, se 
a outros niveis a situa~ao ainda nao despertou alarmes, no entanto, seria 
aconselhavel comer;:ar-se, desde ja, e no minima, pela preven~ao a nivel da 
polui~ao atmosferica resultante de combusHio completa ou incompleta das 
fontes de energia e agravada por processes quimicos que !he roubam o azoto 
e o oxigenio. 

Saliente-se, ainda, que a preserva~ao da qualidade de vida no espa~o 
industrial nao e possivel com uma «industrializar;:ao» mais ou menos espon
tanea e selvagem onde colidem interesses econ6micos e sociais. 

4. A guisa de remate, podemos avanr;:ar que o crescimento industrial 
verificado na area analisada em pormenor assenta, fundamentalmente, em 
recursos humanos e financeiros locais. As divergencias pontuais, possiveis 
de encontrar, resultam da tecnologia aliada a urn ramo industrial nao tradi
cional ou da estrutura empresarial. 

Tern funcionado o espirito de livre iniciativa. 0 empresario, na genera
Iidade, encontra no distrito de Aveiro uma estrutura industrial mais dina
mica que a media nacional, com perspectivas de obten~ao de lucro. Isto 
funciona como urn incentive ao investimento. 

No entanto, s6 urn escasso volume da produr;:ao e destinado a exportar;:ao 
e, mesmo assim, esta e constituida, essencialmente, por subprodutos (metalo
-niecanicos) destinados a CEE. Relativamente ao mercado interno as indus
trias dependem, de modo significative, do sector da constru~ao civil e obras 
publicas. Urge, deste modo, promover rapidamente a reestrutura~ao tecnica 
da grande maioria das pequenas e medias empresas, nomeadamente, delinear 
a dimensao optima para as empresas a ini.plantar e, para as que existem, 
diversi:ficar a produ~ao (privilegiando os artigos de facil penetrar;:ao no mer
carlo externo) em resposta ao desa:fio concorrencial da CEE. 

Alem disto, no ambito nacional e descentralizado, impoe-se, de imediato, 
revitalizar o ensino tecnico-profissional em moldes adequados as exigencias 
da moden:ra tecnologia, nab s6 com o fim de a divulgar, mas tambem pro
porcionat a inova~ao· e a formar;:ao de pessoal qualificado. 

Finalmente, impoe-se o estabelecimento de programas de ordenamento 
do territ6rio adaptados quer aos recursos naturais, quer aos recursos humanos 
a fi:m de atenuar as dispatidades de desenvolvini.ento econ6mico e industrial , 
em especial, observa'das no distrito. 
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