


Notas e 1Wt£cias 

MULTINACIONAIS E PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS 
NA INDUSTRIALIZA<;AO DE ESPA(,;OS PERIFERICOS 

- 0 EXEMPLO DE MANGUALDE-

Este trabalho visando obter o grau de Mestre em 
Geografia (Area de espccializa~ao em Gcografia Regional), 
foi apresentado e defendido em prova publica na Faculdade 
de Letras da Universidade de Coimbra no dia 23 de 
Novembro de 1994. Fizeram parte do juri os Professores 
Doutores Jose Manuel Pereira de Oliveira (presidente) e 
Lucilia de Jesus Caetano (orientadora), ambos da 
Universidade de Coimbra, e o Professor Doutor Joao 
Ferrao (arguentc) da Universidade de Lisboa. 

0 trabalho estrutura-se em 3 partes principais (130 p.), 
para alem de 4 anexos, totalizando 188p. 

Num contexto global de mudan~a pareceu-nos 
interessante estudar uma area do centro de Portugal, o 
distrito de Viseu, em que as transforma~oes ocorridas na 
decada de oitenta confirmam urn processo de 
industrializa~ao recente. Este assenta basicamente numa 
melhoria das acessibilidades, num processo de 
"urbaniza~ao" evidente, no papel desempenhado pelos 
agentes locais (Municipios e sobretudo empresarios), nos 
recursos humanos (pensando em termos de quantidade, de 
custo e nivel de qualifica~ao) e naturais (por exemplo os 
relacionados com a agricultura, floresta e de origem mineral 
nao metalica), que conjuntamente com as altera~oes 
econ6micas, sociais, culturais e polfticas permitiram as 
transforma~5es observadas. A sociedade local, quer atraves 
dos poderes institucionais, Autarquias e Associar;oes de 
Cidadaos, quer dos restantes elementos da sociedade 
(investidores, empresarios, etc.), tern vindo a desempenhar 
urn papcl activo na criar,:ao/desenvolvimento de condir;oes 
que se traduzem ao nfvel da constituir;:ao/altcrar;:ao do 
quadro produtivo existente/formado. As modificar;oes 
entretanto ocorridas dcvcm ser igualmente entendidas no 
contexto mais geral da polftica econ6mica (industrial) do 
pais. Assim, nesta dinamica de desenvolvimento industrial, 
tambcm o Poder Central se assume como urn agente 
decisivo e fundamental. 

Este processo de industrializar;:ao assenta fortemente 
num tccido industrial de pequenas e medias empresas 
(PME's), maioritariamente pertencentes aos ramos das 
denominadas industrias tradicionais (industrias da 

Rui Gama* 

alimentar,:ao e bebidas- CAE 31, texteis e vestuario - 32 e 
madeiras e mobiliario - 33) e metalomecanicas - 38, 
constituidas/renovadas na decada de oitenta por capital 
predominantemente de origem local ou de empresarios 
naturais da area em analise. 0 capital estrangeiro, como 
estratcgia de investimento, desempenha nalguns concelhos 
igualmente urn papel de destaque. Nao obstante este facto, 
podemos classi ficar o process a como sen do marcadamente 
de cariz local. 

Tendo em atenr;:ao este pano de fun do, o que nos moveu 
nesta investigar,:ao foi a constatar;:ao, o conhecimento e a 
explicar,:ao destas altcrar;:oes. 0 estudo de urn caso, o 
concclho de Mangualde, por aprescntar os trar,:os 
definidores do proccsso, afigura-sc-nos assim como 
paradigmatico. 

No actual contexte de internacionalizar,:ao e 
globalizar;:ao das actividades econ6micas aprcsentamos, 
para o periodo do p6s-guerra, as trar,:os fundamentais das 
mudanr,:as ocorridas, com as consequentes repercussocs 
ao nivel da organizar,:ao do proccsso produtivo, da gestao 
da forr,:a de trabalho, dos mcrcados, dos consumidores. A 
produr,:ao e o consumo em massa, a estandardizar,:ao dos 
produtos, as linhas de montagem em serie, as formas de 
organizar o trabalho, que caracterizam o "modelo de 
crescimcnto fordista", configuram uma particular gcografia 
da actividadc industrial queevidentemente se tern traduzid" 
nos territ6rios par formas de organizar,:ao caracteristicas. 

0 modo de produr,:ao fordista foi acompanhado por 
urn a marcada situar,:aodc divisao intemacional do trabalho. 
Destacamos neste ambito o papel atribufdo ao investimento 
extemo, corporizado pel as empresas trans/multinacionais, 
explicitando a l6gica de acumular;ao do capital e 
consequente reinvestimento, a compctir,:ao por mercados, 
tccnologias c mao-dc-obra, originando uma divisao 
intcmacional do trabalho c tam bern das tecnologias, saber, 
poder, etc., subjacente a estes gigantcs. 0 processo de 
dcsenvdvimcnto dcstas empresas aponta para invcsti
mentos diferenciados, atendcndo as particularidades dos 
tcrrit6rios (em funr,:ao da actividadc, das qualificar,:oes 
requeridas, dos apoios concedidos, da lcgislar,:ao vigentc, 
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etc.), transferindo-se fases do processo produtivo que 
necessitam de elevados quantitativos de mao-de-obra com 
reduzida qualificar,:ao e tecnologias ultrapassadas. 
A estrutura intema destas companhias baseia-se numa 
organizar,:ao centralizada no estabelecimento sede, onde 
sao tomadas as decisaes relati vamente a estrategia a seguir 
pelas diversas fabricas da empresa multinacional. 
A importancia s6cio-polftica do Estado e decisiva neste 
processo, ja que s6 urn poder central forte podeni 
desempenhar eficazmente o papel de mediador entre os 
interesses do pais que recebe este tipo de investimentos e 
os interesses, muitas vezes contraries dos investidores. 
A partir do estudo de urn caso do sector autom6vel em 
territ6rio portugues (Citroen Lusitania em Mangualde), 
procuram-se discutir estes aspectos, considerando-se do is 
nfveis de amilise. A escala muridial procura-se evidenciar 
as consequencias na organizar,:ao do espar,:o, atendendo a 
distribuir,:ao dos estabelecimentos Citroen e a respectiva 
fase do processo produtivo (local de direcr,:ao, concepr,:ao 
e de produr,:ao - hierarquia) e as razoes de localizar,:ao. 
A nfvel da area de implantar,:ao em Portugal de urn a fabrica 
deste grupo (Citroen Lusitania em Mangualde), pretende
-se avaliar o resultado da presenr,:a desta companhia, 
considerando o seu percurso evolutivo, as relar,:oes com o 
Estado/Poder Local e sociedade local, as estrategias de 
actuar,:ao(empreendidas efuturas), os la9os desenvolvidos 
com outras empresas e actividades, em suma as 
consequencias, positivas ou negativas resultantes destes 
investimentos. Trata-se fundamentalmente, no caso em 
estudo, de avaliaro impacto da instalar,:ao nos anos sessenta 
de urn a fabrica dareferida cmpresa, atendendo ao contexte 
existente (institucional, social, etc.), funcionando este 
estabelecimento como catalisador dum "desenvolvimento" 
que podemos designar de polarizado. 

As alterar,:oes ocorridas na decada de setenta ao nfvel 
dos prer,:os de petr61eo, contribufram para o abrandamento 
do crescimento das economias dos pafses, assim como 
para a desestabilizar,:ao do sistema monetario internacional 
jade si debilitado, o que originou uma crise profunda. As 
novas reaJidades -assentes na globalizar,:ao econcentra9ao 
do capital, na integrar,:ao dos mercados financeiros, na 
flexibilidade da mao-de-obra e dos processes produtivos, 
na qual ida dee personal izar,:ao, na cooperar,:ao, na inovar,:ao 
tecnol6gica, na procura de menores custos de produ9ao, na 
agressividadecomercial, entre outros, que se tern traduzido 
por evolur,:oes diversificadas - assumem-se como 
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elementos de urn novo paradigma que se impoe de forma 
cada vez mais evidcnte. Urn novo modelo industrial (e de 
desenvolvimento) emerge baseado na articular,:ao das 
pequenase medias empresas com as transnacionais, atraves 
da potencializa9ao dos recursos (sobretudo mao-dc-obra 
qualificada) e dos agentes locais (poder local, associar,:oes, 
empresas, etc.). Assim procuramosvalorizarestes aspectos 
discutindo as novas realidades resultantes destas mudanr,:as, 
tendo sempre presente a area em analise. 

Neste trabalho, como implicitamente temos vindo a 
salientar, o local assume-se como o nfvel privilcgiado de 
analise, onde se concretiza a mobilizar,:ao dos recursos 
locais, dependendo obviamente o tipo de actuar,:ao do 
estado evolutivo em que se encontram os sistemas 
industriais. 

Ap6s esta I ntroduc;ao, em que procuramos 
problematizarestas questocs, as II c III partes sao dcdicadas 
a urn a apresentar,:ao das condir,:oes recentes do processo de 
industrializar,:ao ocorrido no distrito de Viseu e a 
explicitar,:ao da evolu9a0 do quadro produtivo, analisando 
a estrutura e o dinamismo da actividadc industrial. 
Seguidamente no ponto intitulado Processos locais de 
industrializac;ao: o exemplo de Mangualde, centramos a 
analise nos investidores e empresarios, como sendo os 
agentes produtivos responsaveis pelo investimento ecomo 
tal pelas estrategias adoptadas, dcdicando particular 
atenr,:ao, quer aos ciclos de industrializar,:ao, quer as razoes 
de localizar,:ao, rcssaltando o papcl do empresario/ 
investidorcomo elemcnto motore fundamental do sistema. 
Como ja referimos, assumem neste sistema igualmente 
destaque, quer os Poderes Locais quer as Associar,:oes 
Industriais. A organizar,:ao do trabalho e do processo 
produtivo mereccm tam bern especial atenr,:ao, ja que sao 
elementos indiciadores das alterar,:oes que tern vindo a 
ocorrer, sendo por isso indicadores da modcrnizar,:ao ou 
estagnar,:ao do sistema industrial. Na sequencia destes 
aspectos pareceu-nos tambem importante a analise dos 
problemas com que os empresarios se debatem, constatando 
igualmente as alterar,:oes que tern vindo a ocorrer com a 
adesao de Portugal a Uniao Europeia. Como elementos de 
sfntese que importa reter, apresenta-se uma tipologia 
industrial com base nos aspectos analisados, bern como se 
indicam as im plicar,:oes tcrritoriais da presenr,:a da industria 
nesta area. Sao tambem referidas algumas possibilidades 
de desenvolvimento deste sistema industrial. 




