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De acordo com os dados de que dispunha em 1983 . I. Caravaca afirmava que 
«a investigar;ao dos gc6grafos (espanh6is) nao mostrava interesse pela Geografia 
Industrial» ( 1987, p. 390). Efectivamente, entre 1940 e 1979, os artigos publi
cados em revistas editadas, pclos difcrentes departamentos tmiversit<irios (apenas 
estas foram consideradas, por carencia de informar;oes sobre a totalidade de teses 
e comunicar;oes em col6quios), no domfnio deste ramo cientffico representou ape
nas 7,1 % dos de Geografia Humana. Na generalidade, as an<Hises incidem sobre 
o espar;o local , ou o regional e raramente abordam o territ6rio nacional. Acresce, 
ainda, a ausencia de teorizar;ao e genera1izar;ao. 

Esta situar;ao preocupa, natural mente, os ge6grafos espanh6is, tanto mais que, 
embora «parer;a 16gico que a investigar;ao geografica privilegie as escalas espaciais, 
deve reconhecer-se que o avanr;o da cicncia exige tml esforr;o de reflexao te6rica 
apoiada na acunmlar;ao de an<ilises de casos concretos efectuadas e por sua vez esta
belec;a o mmo de novos caminhos de investigar;ao" (idem, p. 392). 

Segundo a opiniao de I. Caravaca, o insignificante desenvolvin1ento da 
Geografia Industrial em Espanha fica a dever-se, ftmdamentalmente, a tres 
facto res: 

«- A semelhanr;a de outros pafses, tambem os ge6grafos espanh6is conside
raram a indtlstria , ttm fen6meno pontual ao contnirio da extensao super
ficial que era atribufda aos espar;os mrais e urbanos, esquecendo-se que a 
industria e responsavel pela organizar;ao do territ6rio. 

- A intlucncia da Geografia Francesa, onde assumem papel relevante os 
estudos de Geografia Rural. 
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- Merecem dcstaque, como factor de desinteresse pela tem<itica da Geografia 
Industrial, as fontcs; sao escassas, imprecisas, descontfnuas e as informac;6cs 
estatfsticas apresentam-se insuficientemente dcsagregadas . 0 maior 
obstaculo com que se defronta o ge6grafo no domfnio da pcsquisa sabre 
o fen6meno da industria e, indubitavelmente, a car~ncia de cstatfsticas ofi
ciais, acrescida das defici~ncias que comportam as existentes, quer por 
inclusao de dados incorrectos, quer por aus~ncia de outros» (idem, p. 395). 
Problemas que, no entanto, sao comuns a Portugal. 

Nesta conformidade, o investigador v~-se obrigado a fi.mdamentar-se 
em trabalhos de campo e recolha directa de informac;ao; a cntrevista e o 
inquerito sao as modalidades mais correntemente praticadas. 

Entretanto, a partir do infcio da decada de 1980. o panorama desfavonivel 
da Geografia Industrial. em Espanha, parcce dar mostras de altcrac;ao, quer pelo 
numero de trabalhos que estlio a ser publicados. entre os quais se incluem teses, 
quer pela introduc;ao nas analiscs da actividade industrial da componente espac;o 
e respectivas correlac;oes. Mcreccm destaque as teses de doutoramento de R. Men
dez (1981), trabalhos de A. Garcfa Ruiz (1982), I. Caravaca (1983), J. G6mez Fay
ren (1984) e R. M. Jorda (1986), onde <<SC analisam as caracterfsticas estruturais 
e evoluc;ao da industria, localizac;ao e factores que influem nesta» (idem, p. 395). 

Nurna perspectiva de industrialterrit6rio destacam-se os traba1hos de F. Manero 
(1983) sobre a industria em Castela e Leao e de I. Caravaca (em impressao) sob 
o tftulo <<Industria e territ6rio na Andaluzia». Nestes dois trabalhos procuram os 
autores analisar, de modo particularmentc crftico», o comportamento da industria 
ern regioes com baixo nfvel de desenvolvimento s6cio-econ6mico• (idem, p. 395) 
na perspectiva da teoria da depcndcncia. 

Porcm, deve salientar-se que este surto de investigac;ao surge no contexto de 
urna situac;ao assaz favonivel, na sequencia da constintic;ao de urn gmpo de tra
balho na Associac;ao de Geografos EspanhtSis. Este gmpo, recentemente consti
tufdo encetou a realizac;ao de debates anuais. A I Rcuniao efectnou-se em finais 
do mcs de Jnnho de 1987 em Madrid, sendo entao dccidido que a seguintc se rea
lizaria em Santiago de Compostela. 

I. Esta II Reuniao teve Iugar a 22 e 23 de Setemhro de 1988 e agregou 153 
participantes, ge6grafos espanh6is aos quais se associaram um irlandes (Patrick 
O'Flanagan) e eu pr6pria. Foram apresentadas 38 comunicac;oes. Os ternas 
propostos assumem um cankter altamente pertinente, pelo interesse que det~m nas 
polfticas econ6micas e de gestao do territ6rio: 
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I - Processos de industrializac;ao em cireas rurais. 
II - Prohlemcitica do solo industrial. 



Perante o volume de comunica~oes. os organizadores do Col6quio optaram 
por privilegiar o debate, prcterindo a lei tura das comunica~oes , visto que as Aetas 
desta reuniao foram distribufdas no infcio dos trabalhos. 

No primciro dia da Reuniao foi debatido o I tema, no qual se inseriu o mais 
elevado m1mero de comunica<;fles, 22. ou seja cere a de 58 %. 

0 desenvolvimento tc6rico ficou o cargo do Prof. Jose Ortega Valcarcel 
(Universidade de Cantibria). Antecedendo o debate seguiu-se \Ulta surnula das comu
nica~6es. tendo sido rclatora a Prof. 3 Consuela del Canto Fresno (Universidade 
Complutense de Madrid). 

No ambito desta sessao foi realizada uma mesa redonda sabre a situa9iio e 
perspectivas de industrializa9iio na Galiza, moderada pelo Prof. Andres Precedo 
Ledo (Univcrsidade de Santiago). 

No dia seguinte (23 de Setcmbro) foi abordado o II tema. A abrir a sessao 
o Prof. Francisco L<.~pcz Groh uisscrtou sobre o ass\mto proposto. Do resumo tema
tico <las comunica~6es aprcsentadas encarregou-se a Prof. a Silvia Lara San-Juan. 
Posto isto, e a semelhan<;a da ordem de trabalhos da sessao anterior, procedeu-se 
ao debate. Em arnbas as circunstancias, cstc foi bastante participado e vivo, havendo 
conscicncia, para todos os intervenientes, de que o tempo era escasso, para debater 
matcrias tao importantcs. No entanto. e possi'vel extrair ila<;oes, assaz proffcuas. 

2. Das nn1ltiplas facetas do I tema. foram abordadas nas comunica~oes, fun-
damental mente. as seguintes: 

- A dinamica das pcriferias urbanas. 
- A espccializa<;ao da industria nas areas mrais. 
- 0 impacte da ind\lstria nas areas rurais. 
- As novas tendcncias ua difusao da industria nas areas mrais . 

Tomou-sc evidcntc que a analise dos processes de industrializa~ao dos meios 
rurais nao c tarcfa facil, dado o caracte r multitacetado e pluridisciplinar desta tema
tica. Ficou clararnente dcmonstrado atravcs das comunica~6es a dependencia de 
outros domfnios cicntfficos. nomcauamcnte economia e sociologia. Deste se 
adoptam, habitualmente, os conccitos e a terminologia para processos tao vul
garizados na actualidade: desenvolvimento end6geno, ind~·tria difu.sa, espon
tanea, etc .• o que em boa verdade se deve a escassa teoriza~ao praticada pelos ge6-
grafos, de um modo geral, ncste domfnio. Com efeito, os processos de industria
lizacao do espa~o mral na perspectiva capitalista sao condicionados por quest6es 
que se colocam a nfvcl do emprego, industrias, polfticas industriais e industriali
zacao end6gena. 

Por outro Jado, assiste-se a generalizacao da expressao industrializa9iiO rural 
como unico significado de localiza~ao de industrias no meio mral, fen6meno que, 
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no entanto, nao e de agora na hist6ria da industrializac;ao. As alterac;5es na 16gica 
da localizac;ao industrial resultam da pr6pria evoluc;ao do capitalismo. 

Alem disto, a localizac;ao, da industria no espac;o rural , nao e aleat6ria , inclu
sive num contexto de analise bchaviorista, orienta-seem func;ao de condic;oes locais: 
acumulac;ao de capital e de iniciativas de investimento, relac;5es de dcpendencia 
urbano-i.ndustrial, bolsas de oferta de mao-de-obra, estrategias de grandes empre
sas industriais, capital exterior. Na industrializac;ao rural de base end6gena desem
penhanl, tambem, papel fundamental a presenc;a de focos proto-industriais: fabricos 
tradicionais, artesanato, artffices qualificados. Acresce, ainda, o papel da difusao 
das novas tecnologias de comunicac;ao no alargamento do lcque de hip6teses de 
escolha da localizac;ao da indtistria. 

Recorda-se, no entanto, que o capital urbano no passado era investido em indus
trias de base (sidcrurgia) textile do papel, entre outras, orientado pelas potencia
lidades locais em matcrias-primas e energia. Actualmente, a exurbanizac;ao da 
indUstria e estimulada pelas caractcrfsticas tecnol6gicas da pr6pria industria: 
mao-de-obra intensiva (confccc;oes e elcctr6nica) e grau de poluic;ao. 

No meio rural pcrdura, ainda, a possibilidade de captac;ao de mao-dc-obra 
barata e jovem. Todavia, este mercado de trabaU10 vale, nmdamentalmente, pelas 
caracterfsticas intrfnsecas: expericncias anteriores, desemprego, tradic;ao de tra
balho domiciliario, luibito de trabalho assalariado, qualificac;ao (incluindo artesa
nato), grau de instruc;lio, mao de-obra potencial e estrutura etaria. 

Porem, a crise, actual , do capitalismo industrial tern fomentado o recurso ao 
trabalho domiciliario (marginal). a semelhanc;a das formas de produc;ao que carac
terizaram a organizac;ao do processo industrial no passado, com o objectivo de bai
xar os custos de produc;ao em industrias de mao-de-obra intensiva; nao se 
processando, no geral, a instalac;ao das fabricas eo aumento de postos de trabalho 
nas existentes. 

Em sfntcse, sao detcctados os seguintes modelos de industrializac;ao rural, 
segundo os diferentes nfveis do espac;o rural: 

- Areas rurais peri-urbanas: a implantac;ao industrial surge na sequencia 
da exurbanizac;ao da indtlstria e do declfnio das areas metropolitanas 
industriais. 

-Areas rurais puras: iniciativas empresariais que surgem num contexto mul
tivariado, o papel do poder polftico local e central no Ambito de programas 
de desenvolvimento regional e sectorial, a divisao internacional do traba
ll10 e o papel das multinacionais. 

No ambito das consequ~ncias, multivariadas, da industrializa<;ao do meio rural 
destacam-se os efeitos sociais (domfnio do trabalho, do ordenamento de classes e 
do poder local); demograficos; de actuaryilo da autarquia local; rec~trsos financei-
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ros, atrav~s da cobranc;a de impastos e rendas e subsequente aplicac;ao no desen
volvimcnto da rede de infra-estmturas. 

A analise divulgada nas comnnicac;5es suscita, ainda, as seguintes interrogac;Oes: 

- Rclativamente a industrializac;ao das perifcrias urbanas verificam-se 
diferentes situa<;ocs: umas decorrem do declfnio da func;ao industrial, 
outras resultam do crescimento de tecidos funcionais nao ligados 
dircctamente a industria. Assim, questiona-se qual sed no futuro 
o papcl descmpenhado pelas actividades industriais na ampliac;ao dos 
espac;os urbano-mctropolitanos e ate que ponto outras func;6es (resi
dcncial e terciaria) poderao ultrapassar, em importAncia de usos de 
solos, a indtlstria. 

- E Jegftimo considerar que a espccializac;ao das <1reas rurais em industrias 
de mao-de-obra intensiva e l!Ol processo de desenvolvimento mais equi
librado sectorial, social e territorialmente? Ate que ponto e desejavel 
estimular acr~scimo de emprego baseado nesta especializac;ao? 

- Que vantagens ofcrecem as industrias de base end6gena (capital, mao-
-de-obra e materias-primas) relativan1ente, quer as resultantes da descen-
tralizac;ao de industrias urbanas, quer as multinacionais. 

Como se comportam nos momentos de crise, qual a organizac;ao pro
dutiva do trabalho e mercado de trabalho? 

- Numa perspectiva de desenvolvimento econ6mico e melhoria da qualidade 
de vida das comunidades mrais a indllstria e a estrategia mais aconselha
vel? Por outro !ado, qual o modelo mais adequado de localizac;ao de indus
trias'? Com efeito, devem as indllstrias e servic;os concentrar-se nas sedes 
concelhias e pequenas cidades, pem1anecendo as areas rurais com ftmc;oes 
rcsidcnciais ou, ftmdamentalmente, agrarias? 

Neste contexto. imp6e-se, ainda, colocar, previamente, as seguintes 
questocs: A viabilidade econ6mica da COmlmidade mral e o unico objec
tivo'? E, bem assim, e-o a sobrevivencia social? 

- Relativamente ao modelo da pluri-actividade, e pertinente interrogarmo-
-nos se e benefico , de um modo geral, a dupla actividadc, agricultura-
-indtlstria, pois se cste processo pem1ite fixar a populac;ao nas areas rurais, 
resulta, no entanto, numa sobrecarga de trabalho do chefe de fan1flia e na 
ajuda obrigat6ria dos idosos e crianc;as. 

- E essencial que os residentes nas areas mrais trabalhem em industrias cuja 
produc;ao nao tem significado? 

Ou, ainda. na sequencia da evoluc;ao tecno16gica das industrias tra
dicionalmente de mao-dc-obra intensiva, nao devera promover-se 0 desen
volvimento end6geno de outra natureza? 

169 



- Por extensao, os processos de desenvolvimento end6geno sao uma alter
nativa aos que tern funcionado, preferencialmente, nos espa~os urhano
-metropolitanos? 

Indubitavelmente, a resposta a estas quest6es ajudara a encontrar soluc;oes no 
ambito do desenvolvimento das <ireas mrais e alem disso, contribuini para teorizar 
e conceptualizar processos, tipifiear e clarificar espac;os resultantes de processos 
recentes ainda nao identificados e analisados. Sao disto exemplo os novos tecidos 
industriais das <ireas mrais, incluindo as <ireas rurais dos pafses desenvolvidos, que 
implicam o estabelecimento dos limites prccisos, geograficos e conceptuais, entre 
o meio urbano e o mral, necessario nao so para um melhor entcndimento entre os 
pr6prios ge6grafos, como tambem para orientar de forma mais eficaz as polfticas 
de desenvolvimento rural a promover. Dcste modo, a Geografia Industrial con
tribuir<i, decisivamente, para informar e aconselhar as decisoes dos polfticos. 

3. Pelo interesse que. segundo pcnsamos, assume para outras regiocs 
(Portugal, inclusive) o modelo de industrializa~ao aplicado na Galiza, rcfcrimos 

os aspectos fundamcntais da stlmula da mesa rcdonda rcalizada sobre esta tematica. 
Na Galiza o governo local (Yuntas) c Banca actuam, directamcnte, no desen

volvimento industrial atravcs do invcstimcnto, em pcquenas c medias empresas, 
detendo maioritariamente o capi tal por um perfodo ate 10 anos, em media; ap6s 
o que ser<i alienada, aos rcstantes socios da firma, a participa~ao. 

Uma segunda acc;ao consiste na construc;ao de solo industrial: parques ou zonas 
industria is . A estas serao atrafdas indtlstrias conformes aos perfis considerados de 
interesse economico e social para a regiao. 

A promoc;ao de solo industrial surge com a dupla finalidadc de proporcionar 
a fixar,:ao de indtlstrias e o ordenamento racional do tcrrit6rio; evitando-se a 
ocupac;ao de solos agrfcolas. 

A fim de proporcionar a instalac;ao de indiistrias de novas tecnologias (NTI) 
promoveu-se a construc;ao de um parquc tecnologico em Orense, com a partici
pac;ao da Autarquia e da Universidade. 

No ambito da industrial izac;ao regional sao encarados factores actuais de locali
zac;ao: infra-estruturas de comunicac;ao (aeroportos, rodovias, circulac;ao fcrroviaria 
e instalac;oes portu<irias), rede de ahastecimento e capacidade encrgctica (energia 
elect rica e gaz natural), formac;ao profissional dos jovens e formac;ao de empresarios. 

Neste contexto, e a exemplo de outras regi6es, os promotores tcm deparado 

com alguns problemas: 

- Aquisic;ao e retenc;ao de lotcs de terreno infra-estmturados para espcculac;ao. 

- Concorrcncia entre os promotores de solo industrial por excesso de oferta 
ou por deficiente escolha da localizac;ao. 
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- Falta de tradi~ao industrial. 
- Os detentores do capital nao sao investidores. 
- Oposic;ao dos industriais ja estahelecidos a instala~ao de novas industrias. 
- Concorrcncia desleal gerada por empresas de capital exterior. 

A soltH;ao destes problemas tem sido procurada atravcs de algumas ac~6es, 
oricntadas para os seguintes ohjectivos: 

- Coordenac;ao das polfticas de promo<;ao de solo industrial. 
- Constitui<;ao de sociedades locais de desenvolvimento. 
- ldentificac;ao e divulga~ao dos empresarios mais dinamicos, induzindo a 

imitac;ao. 
- Atraq:ao de naturais que alcanc;aram exito empresarial no exterior. 
- Orientacao do invcstimento das poupan~a.." de emigrantes, atraves da cria~ao 

de holsas de pn~jectos. 

4. No contexto da localiza<;iio industrial e de forma especial no desenvol
vimcnto e ordcnamento cspacial. o solo industrial rcvela-se tml factor que suscita 
grande controvcrsia. 

Os cstudos de Geografia Industrial tcm-lhe prestado ponca aten~ao, atin1de 
que actual mente se tem vindo a altcrar. As comunicac;oes apresentadas quer quan
titativa, qucr qualitativamente. segundo a opiniao da Relatora , provam, efectiva
mente. csta mudanc;a. 

Esta tem~Hica foi analisada nas seguintes perspectivas: 

- Promoc;ao publica de solo industrial urbanizado. 
- Ncccssidade de solo industrial, a partir da analise da sin1ac;ao acmal. 
- Proccssos de renova<;ao dos centros urbanos e consequente proliferac;ao de 

cdiffcios fahris . entretanto desactivados. 
- Situac;oes em que hci carencia de solos industriais nas cidades portuarias 

(Bermco, Ondarroa, Lckcitio em Bizkaia). 

As empresas, actualmcnte, tomam-sc cada vcz mais dependentes de dispo
nibilidade de solos infra-estruturados em fun~ao da dimensao das empresas; pre
dominantemente pequenas e medias emprcsas sem capacidade financeira para 
constmir as, cada vez mais caras, infra-estmturas, de que necessitam, e vantagens 
de utilizac;ao de infra-estmturas comuns. 

Por outro !ado, as necessidadcs do estabelecimento de ligac;6es inter-empresas, 
inter-indtlstrias e da industria e centros de pesquisa, por parte das industrias de NTI, 
conduz a constmc;ao dos parques de alta tecnologia pr6ximos ou inseridos em 
«campus•• universitarios e dotados de qualidade ambiental, atraves da adapta~ao da 
pr6pria arquitecn1ra industrial. 
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Contudo, a constm(;ao destes parques tccnol6gicos e uma utopia, dado que 
as industrias de NTI a que estes se destinam sao, perfeitamente, integniveis no 
tecido urbana. 

Note-se, cntretanto, que neste contexto, a redefina(;ao da 16gica de localiza(;ao 
das industrias concorrcra para o agravamento dos desequilfbrios regionais. 

Para alem disto, em situacoes em que o solo e detido ou o seu uso orientado 
pela autarquia local, as empresas estao lirnitadas na escolha de localiza(;ao, nao lhes 
sendo possfvel ultrapassar as decisocs no ambito do ordcnamento do territ6rio 
(em Espanha esta polftica de gcstao de solos teve infcio em 1956, com a publicacao 
da lei de solos). 

Apesar de, actual mente, a implantacao industrial ser orientada para solos infra
-estmturados, as zonas industriais espont:ineas sucedem-se, fundamentalmente, nas 
areas de industrializa(;ii.O mais din:imica. Nestes casos, impoe-se, a posteriori, criar 
as infra-cstruturas, levantando-se a questao de saber quem as deve custear: a autar
quia ou o industrial? Entretanto, a desactivacao de solo industrial, na sequencia 
da falencia ou mudanca de localizacao da empresa, coloca a questao da recupe
racao dos espacos industriais. 

Nas zonas industriais pcri-urbanas, assiste-se a invasao do solo industrial pela 
cidade, que cresce a custa do avanco da desindustrializacao, forcando em rcgra, 
a reclassificacao do uso do solo, nao raro, pressionada por situacoes cspeculativas. 

A constmcao em alnua, de ediffcios fabris, destinados a albergar diferentes 
industrias e uma face da cspeculacao do solo industrial. 

A promocao do solo industrial ao ser integrada em programa.c; de desenvol
vintento, pode transformar-se num mero acto polftico, sem contrapartidas validas 
para o processo de industrializacao, quando estao em causa territ6rios pouco atrac
tivos para os empresarios. Nestcs casos a accao correcta e a criacao de urn p6lo 
industrial difusor de novas localizacoes. 

Mas, identificam-se, ainda, outras quest6es decorrentes da analise da oferta 
de solo industrial , numa perspectiva de evolur,;ao da procura de solo, sob o aspecto 
qualitative e quantitativa. Com efeito, o empresario, em regra, selecciona a loca
lizacao em funcao da qualidade do solo industrial oferecido: urbanizacao, servir,;os, 
acessibilidade e proximidadcs das cidades. 

Estudos, neste ambito, permitem indicar solucoes para os problemas coloca
dos por uma oferta desajustada da procura. Importa, tambem, investigar quais os 
factores que incidem na fomtar,;ao de rendas adicionais no solo industrial e, final
mente, as repercuss5es no mercado do solo industrial dos novos pianos de estradas, 
ferrovias e centros de transporte. 

5. Em suma, OS processos de industrializar,;ao proporcionam a Geografia 
Industrial valioso contribute para a formulacao de solur,;6es e modelos, mas e, tam-
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bern fundamental , como ficou dito, sistematizar os resultados da analise de casos 
num esforco de rcflexao te6rica e de oricntacao metodol6gica, indispensavel ao 
avanco cientffico. 
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