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DISTRITOS INDUSTRIAlS NO DESENVOL VIMENTO RECENTE DE PORTUGAL: 
0 CASO DO CENTRO-LITORAL * 

Lucflia Caetano** 

RESUMO 

As transfonnaf,:6es polftico-econ6micas, ocorridas em Portugal ap6s a Revoluyao de Abril de 
1974, favoreceram o desenvolvimento de novos distritos industriais na faixa litoral centro e norte. 
A cidade do Porto e os eixos viarios principais que estruturam o territ6rio, inc!uindo a Estrada ENl 
que a liga a Lis boa, orientaram a localizayao das industrias. A autora anal is a do is distritos: ode Agueda 
(44 000 hab.) e o da Marinha Grande (32 200 hab.) especializados, respectivamente, em produtos 
metalicos enos mol des para os plasticos. Caracterizam-se pel a predominanciadas PMEs, origem local 
do capital, subcontrataylio e exportaylio e, ainda, pela crescente indiferenciaylio entre a cidade eo 
campo. A intensidade de relayoes entre as empresas explica que estes distritos registem as mais 
elevadas tax as de crescimento industrial do Pals, apesar das carcncias, a nlvel das infraestruturas e dos 
serviyos, observadas no territ6rio. 

Palavras-chave: Distritos industriais. Subcontrataylio. Redes de empresas. Portugal. 

RESUME 

Au Portugal, les nouveaux districts industriels sont apparus au moment de Ia rupture de 1974 et 
de Ia revolution d'avril, autour de Porto et le long de Ia route qui Ia relie a Lisbonne. L'auteur fonde 
son analyse sur deux districts, celui d 'Agueda (44 000 hab.) specialise sur les produits en metal et celui 
de Marinha Grande (32 200 hab.) pour les moules destines au travail des plastiques. Les caracteristiques 
sont Ia preponderance des PME, l'origine locale du capital, le role joue par la sous-traitance, le 
developpement des exportations, I 'interpenetration croissante de Ia ville et de Ia campagne. En depit 
de Ia faiblesse de l'environnement cconomique, I 'intensite des relations entre les entreprises explique 
que ces districts connaissent le plus fort taux de croissance industrielle du pays. 

Mots-cles: District industriel. Soustraitance. Reseau d'entreprise. Portugal. 

ABSTRACT 

In Portugal the appearance of new industrial districts around Oporto and along the coast region to 
Lisbon coincided with the economic downturn of 1974 and the April Revolution. The author's analysis 
is based on the two districts of Agucda (44 000 inhabitants), specialising in metal products, and 
Marinha Grande (32 200 inhabitants), orientated towards the production of moulds for the plastics 
industry. The major characteristics of these two areas are the domination of SMEs, the local origin of 
capital, the role played by subcontracting, the growth of exports and the increasing interrelationships 
between urban and rural areas. Despite the weak development of the local economic environment, the 
strength of inter-industrial linkages ensures that these two districts feature the country's highest rates 
of industrial growth. 

Key-words: Industrial distritct. Subcontracting. Company networks. Portugal. 
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A decada de 70 constitui charneira na logfstica 
industrial. A muta<;:iio tecno16gica e econ6mica for<;:a o 
surgimcnto de novas modelos da organiza<;:ao dos processes 
de produ<;:ao sob a forma de segmenta<;:iio crescente, reestru
tura<;:iio das rela<;:oes entre industrias e entre empresas e 
relocaliza<;:ao. Os factores cstruturais favorecem a 
emergencia de dinamicas de desenvolvimento cujas 
expressoes, muito diversificadas, dependem da especi
ficidade do ambiente econ6mico, social e cultural dos 
territories. 

Estas altera<;:oes, no caso de Portugal, foram rcfor<;:adas 
nos seusefeitos, pclas transforma<;:oes politico-econ6micas 
dop6s-Abril de 1974. Nestecontexto, a aboli<;:ao daLei do 
Condicionamento Industrial, por Decreta-Lei n9523n4 
de 10 Outubro, permitiu a concretiza<;:ao de pcquenos 
neg6cios (P.M.E.s) difundidos territorialmente, sobretudo 
no meio rural. Trata-se de urn proccsso de desenvolvimento 
baseado numa estratcgia end6gena, envolvendo agentes 
inovadores, mobiliza<;:ao de poupan<;:as, valoriza<;:iio de 
recursos Iocais e sistemas de apoio nacional e local (QU(;vn, 
1986; BARQUERO, I 988; HoussEL, 1990). Este processo 
corresponde ao modelodedesenvolvimento que a Terceira 
It alia conheceu na dccada de 70 e que se propagou a outros 
territ6rios da Europa meridional. 

0 tipo de desenvolvimento seguido por cada territ6rio 
e condicionado pela sedimenta<;:ao de fun<;:oes e de 
actividades e pelo papel que desempenha no cenario eco
n6mico em que esta integrado. As rela<;:t'les entre empresas 
e entre indus trias e as que se estabelecem entre industrias 
e servi<;:os contribuem nao apenas para a consolida<;:ao dos 
sistemas de produ<;:ao (GAROFOLI, 1982), mas permitem 
tam bern uma integra<;:ao local, regional e urn desenvolvi
mento coerente. A introdu<;:ao de inova<;:Oes no processo 
produtivoconduz a individualiza<;:ao de sistemas produtivos 
locais com as caracterfsticas do distrito marshalliano, 
definidos como "uma entidade socio-territorial caracteri
zada pela coexistcncia activa duma comunidade aberta de 
indiv fduo~ e de urn a justaposi<;:ao segmentada deempresas" 
(BECATTINI, 1992, p.159). Estes distritos industriais 
emergem na faixa litoral do Pafs, dita central. 

1. ESTRUTURA TERRITORIAL DA INDUSTRIA 

A geografia do tccido produtivo portugucs reOecte a 
litoraliza<;:iio da economia. A dilui<;:ao gradual da actividade 
permite distinguir trcs regioes (Fig. 1 ): 

1 - Uma regiao dita central onde se situam cerca de 
83% das empresas, 92% dos empregos e 94% do volume 
de neg6cios da industria nacional. Esta regiao, 6 dominada 
pelo polo Lisboa-Setubal que con centra urn extenso leque 
de actividades, de equipamentos e de niches de inova<;:iio 
tecnol6gica e representa 46,6% do V .A. (valor acrescen
tado), 40% do volume de neg6cios da actividade industrial 
e cerca de 73 % dos quadros superiores e medias. 

A Area Metropolitana do Porto constitui urn polo 
secundcirio. 0 volume de neg6cios realizados pel a industria 
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Fig. 1 - Regionaliza<;iio da dinftmica da industrializa<;iio 

represen ta a pen as 1 7%. Si tua<;:ao que esta em conformidade 
com as caracterfsticas do tecido produ ti vo: as ind ustrias de 
bens de consume representam 65,7% (43,8% sao texteis e 
confcc<;:ao), bens intermedios, 20,5 % e bens de 
equipamento, 13,8%. Neste contexto, os quadros medics 
e superiores nao ultrapassam 13,5% do total nacional. 

No cspa<;:o urbane-industrial que medeia estes dois 
p6Ios desenvolvem-sesistemas produtivos locais integra
dos em plena expansao. Segundo a classifica<;:ao proposta 
por GAROI'OLI (1992, p. 64), distinguem-se: 

-areas de especializar;ao produtiva caractcrizadas pela 
predominancia de urn sector e pelo elevado grau de 
com peri ti vida de entre os f abrican tes de prod utos i den ticos 
ou similares. A estrutura, de tipo horizontal, depende 
fortememe de mercados externos. Sao exemplo Braga, 
para o tcxtil e confec<;:iio, e S. Joao da Madeira, para o 
cal<;:ado; 

- sistemas produtivos locais dotados de areas de 
especializa<;:ao podendo ser monoscctoriais, on de existcm 
in tens as rela<;:oes inter-firmas, apoiadas na subcontrata<;:iio, 



o que confere uma maior integra9ao ao sistema, como se 
verifica na Marinha Grande nos moldes para produtos em 
phistico; 

- areas-sistemas caracterizadas por prof usa divisao do 
trabalho entre firmas de actividades diversificadas com 
trocas inter e intra-industrias. As industrias de produtos 
metalicos, electricos e das madeiras formam em Agueda, 
urn born exemplo. 

2 -A regiao intermedia regista nfveis mais baixos de 
desenvolvimento e a actividade esta.limitada as sedes de 
distrito. Detem, apenas, 12,5% das empresas, 7,1% do 
emprego e 5,2% do volume de neg6cios do conjunto da 
industria. 0 sector terciario e de tipo arcaico, com a 
prepondedincia do pequeno comcrcio, profissoes liberais 
e servi((OS domcsticos. As redes de infra-estruturas e de 
equipamentos e insuficiente. Nesta regiao distinguem-se, 
no entanto, algumas areas de produ((ao especializada, 
coincidentes com a tipologia apresentada por GAROFOLI 
(1983, citado por SEGR£, 1986, p. 138): 

- sistemas produtivos /ocais de formac;ao recente em 
expansao, que beneficiam de investimentos estrangeiros, 
como a Guarda, Castelo Branco e Viseu; 

- areas de especializac;ao tradiciona/ atingidas por 
crise progressiva, como a Covilha (industria dos Ianiffcios 
da Serra da Estrela); 

- area de descentralizar;ao espacial de industria de 
capital intensivo, criada segundo o modelo dos anos 60, 
em Sines (complexo petroqufmico). 

3 - A regiiio periferica sub-industrializada contribui 
com menos de 5% para o V.A. nacional. E caractcrizada 
pela marginaliza((i'iO e estagna((ao das actividades agro
-pastoris. 

1.1. Distritos industriais recentes na regiao central 

ldentificam-se os sistemas produtivos locais pelo nome 
dos produtos que af sao fabricados e pelo nome do concelho 
(Fig. 2). Estes constituem refercncia para o comercio 
especializado, como salienta BECATTINI (1990, p.l6). Sao 
os concelhos de Barcelos para os artigos de vestuario e a 
ccramica, Pa9os de Ferreira e Paredes para os m6veis em 
madeira, Feira para os produtos em corti((a, Oliveira de 
Azemeis e S. J oao da Madeira para o cal((ado, Agueda para 
as ferragens, vefculos de duas rodas e componentes, 
Marinha Grande para os vidros e osmol des. A concentra((iio 
do emprego e de estabelecimentos, no ramo de industria 
identificador, ultrapassa 25% do total locale pelo menos 
5% do total nacional. Sao areas-sistema integradas, com 
divisao funcionaJ do trabalho ligada a SUbCOntrata((aO. 
Estes distritos industrials distinguem-se pela vitalidade 
econ6mica, testemunhada pel a prolifera((ao de empresas e 
pelo afluxo de popula((liO. A espccificidade est.a relacionada 
tanto com a hist6ria, como com as condi9oes geo-econ6-
micas actuais. Assiste-se aoaparccimento ou a consolida((ao 
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de actividades tradicionais com substitui((ao das oficinas 
artesanais pelas fabricas. Estes distritos funcionam como 
p61os de crescimento, gra((as ao desenvolvimentoconjunto 
da industria e dos servi((os. 

Braga 
Barce • ~ 

J>.'4e 

-J~ PaQOSde 
@Ferreira 

Porto ~ """10 
p~ V".C. 

50Km 

lnduslrias dominantes 

§ Confec~o 
§ Cal~do 

~ Mov<;;s 

~ Corti9a 

fill Cedimica 

§g Produtos metci.licos 

E22l Moldes 

Fig. 2 - Os distritos industriais marshallianos 
na regiao central 

De entreos distritos industrials destacamos para analise 
os de Agueda e da Marinha Grande, paradigmaticos no 
desenvolvimento industrial recente de Portugal. 0 primeiro 
originado a partir da industrializa<;ao de urn espa<;o rural, 
enquanto o segundo resulta da reconversao de urn espa((o 
industrial. 
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2. ORGANIZA<;AO E FUNCIONAMENTO DOS 
DISTRITOS INDUSTRIAlS 

2.1 - Divisao do trabalho e flexibilidade produtiva 

Distrito metalurgico de A.gueda 
Predominam as pequenas e medias emprcsas (PMEs): 

75,6% dos esLabelecimentos tern menos de 50 trabalha
dores e 24,3% menos de 10. Agueda especializou-se nos 
produtos met:alicos que represenLam ccrca de 60% dos 
assalariados e dos esLabelecimentos (Quadro I) . As ferra
gens, vefculos de duas rodas, m6veis met:alicos e ainda a 
ceramica sao os sectores mais antigos e onde se encontram 
os esLabelecimentos de maier dimensao. A produ~ao de 
maquinas e fcrramenl.as, de instrumcntos de medida e 
controle, artigos de dcsporto e de cam pismo, acess6rios e 
componentes para autom6veis e motociclos, aparelhos 
electricos (frigorfficos, electrodomesticos, paineis so lares, 
far6is para vefculos ... ), accss6rios em pl<isticos e, ainda, 
caravanas e barcos de recreio, etc., desenvolveu-se ap6s 
1970. 

.. As empresas, sobretudo as de maier dimensao, cujos 
mercados sao exteriores a regiao, localizam -se ao Iongo da 
estrada principal (ENl). 0 alinhamento das fabricas, de 
linhas modernas, dominadas pelo nome da firma e das 
marcas, fazcom que bcncficicm duma publicidade gratufta 
e eficaz. Assim, a estrada transforma-se numa rua de 
fabricas (Fig. 3 e Fot. 1). 

A industria retira vantagens dos baixos sal<irios 
auferidos por uma mao-de-obra abundante e pouco 
exigente, em fun~ao do seu baixo nfvel de forma~ao. Facto 
habitual nos espa~os rurais e que est:a interligado com a 
complementaridade dos rendimentos agricola e industrial 
e com a presen~a da economia subterranea. Por outre !ado, 
a existcncia dum grande numero de PMEs e considerado, 
habitualmente, como o "cordao umbilical que liga a 
acti vida de industrial, propriamente dita, eo mundo su bter
rfmcodo trabalho negro" aodomicflio (BECATTINI, 1990, p. 
14). Alem disto, impoe-se que se considere a subcontra
ta~ao, responsavel pela refor~o da segmenta~ao do processo 
produtivo no quadro da especializa~ao flexfvel. Sao, 
inclusive, postos em pnitica velhos sistemas do capitalismo 
comercial, como o fabricante por empreitada, que 
corresponde ao fabricante semfabrica, frequente no sec. 
XIX. Este concebe o produto, adquire a materia-prima, 
distribui as diferentes fases da produ~ao entre os subcon
traLados e comercializa o produto final. Sao produtos de 
qualidade, inovados (design e criatividade) e obtidos a 
pre~os competitivos, que se adaptam facilmente as 
exigencias do mercado. 0 crescimento progressive da 
industria (Quadro II) processa-se por acumula~ao de uma 
cultura tecnica de origem local (Quadro III), pois que 83% 
dos empresarios sao naturais do concelho. Esta capa
cidade de promover, rapidamente, a multiplica~llo do 
tecido econ6mico e uma qualidade com desenvolvimento 
rccentc. 

Quadro I- Distribui\iiO da industria por sectores no concelho de Agueda, 1992 

Estabclccimcntos % Emprcgo % Emprego por estabelccimento 

<9 10-49 50-99 >100 

Alimenta~o e bebidas 12 2,9 117 0,8 4 7 1 

Ti!xtcis e confcc~ao 35 8,4 2211 15,5 8 13 9 5 

Madeiras 43 10,4 961 6,7 16 24 3 

Artes gr:Uicas 15 3,6 349 2,5 4 9 1 1 

Produtos em plastico 14 3,4 !57 1,1 6 8 

Cenimica 49 11,8 1995 13,9 4 23 17 5 

Produtos metalicos 247 59,5 8474 59,5 59 129 32 27 

Mobiliario metalico 28 6,7 1530 10,7 4 13 7 4 

Ferragens 46 11,1 2090 14,6 7 26 4 9 

Maquinas-ferramenlas 11 2,7 150 1 3 5 3 

Material e1ectrico 19 4,5 550 3,9 4 14 1 

Vefculos de 2 rodas 46 11,1 2340 16,5 5 19 13 9 

Prod. mctalicos diversos 97 23,4 1814 12,8 36 52 5 4 

Total 415 14264 101 213 63 38 

100% 100% 24,3% 51,3% 15,2% 9,2% 

Fonte: MESS (Ministerios do Emprcgo e da Seguranya Social), Lisboa. 
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Industrias 

~ Alimentares 
~Texteis 

Q Madeira e m6veis 

~ Artes Gnificas 

0 Produtos em plastico 
• Ceramica 
EW Metalomecanica 

Fig. 3 - Os estabelecimentos industrials no concelho de Agueda 
Fonte: L. CAETANO, 1986, p. 524 e 526 

Quadro II - Evoluc;ao das actividades no concelho de Agueda 

Sectores (%) Industria 

I II III Estabelecimentos Emprego 

1950 61,8 23,2 15,0 

1970 26,7 53,8 19,5 

1981 20,0 60,0 20,0 

1985 310 10730 

1989 380 13501 

1991 10,9 53,6 35,5 415* 14264* 

92/85 +25,3% +32,9% 

* 1992 
Fontes: CAETANO, 1986; INE (lnstituto Nacional de Estatfstica) e MESS, Lisboa. 
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Fot. 1- Alinhamento das fabricas em Vale do Grou- Agueda. 
ENl transformada em rua defabricas (foto da autora) 



Quadro III- Factores de localiza~ao em Agueda 
(frequencia das cita~oes em %) 

Mercado local 48,2 

Disponibilidadc de tcrrcno c/ou edificio 44,0 

Ambiente econ6mlco 42,9 

Mao-de-obra 35,7 

Raziies pcssoais dos emprcsarios (Iugar de 
nascimento e de residcncia) 31,3 

300 empresarios inquiridos. Fonte: CAETANO, 1986. 

2.2. Concorrencia e solidariedade 

A iniciativa empresarial provcm na maior parte dos 
casas de antigos openirios: 43% para o con junto e 54% no 
sector metalurgico. Eles iniciam-se em pequenos negocios 
e adquirem simult.aneamente urn estatuto social no interior 
da nova burguesia local. Esta apoia-se numa filosofia de 
vida, principalmente centrada na afirmac;:ao do indivfduo 
e da famflia e a participac;:ao na comunidade local. 0 rapido 
ex ito alcanc;:ado por estes negocios e a faci I idade teen ica de 
os por em pnitica estimula a propagac;:ao por imitac;:ao. 
As novas iniciativas sao orientadas para ramos de industria 
menos exigentes em capital, em tecnologia c em custos de 
instalac;:ii.o, como os produtos metalicos e, sobrctudo, 
prodw;ao e ultimac;:ao de pee;: as e componentes. 0 arranque 
destas iniciativas e facilitado pela integrac;:ao nas redes de 
subcontratac;:ao, o que permite adquirir expericncia. 
So numa fase de amadurecimento se lanc;:am na fabricac;:ao 
de urn produto proprio. A criac;:ao de PMEs c fomentada 
pelas grandes empresas, que nelas encontram urn prolon
gamento da propria actividade que podem controlar. 
E, tambem, frequente o agrupamento de empresas no 
quadro familiar. Nao e raro encontrar dinastias de patroes, 
como se observa em mais de urn terc;:o das empresas actuais 
de ferragens e vefculos de duas rodas. 

2.3. Fundamentos do dinamismo do distrito indus
trial 

A urbe de Agucda constitui-se num import.ante mercado 
regional, no contacto da planfcie litoral com o macic;:o 
antigo, a volta do porto fluvial, muito frequentado, no 
Agueda-Vouga e no cruzamcnto da cstrada de Lis boa
-Porto com a estrada para o interior. No infcio do scculo 
XIX, os ferreiros sao, af, ja numerosos e a produc;:ao de 
telhas, tijolos e louc;:a aumenta em func;:ao da explorar,:ao 
das argilas. Entretanto, a fabricac;:ao de ferragens (fecha
duras) desenvolve-se por iniciativa de Domingos Pinto, que 
em 1899 contrata urn jovcm openirio, J oaquim Valente de 
Almeida, que rapidamente se salienta pela perfeic;:ao da 
sua produc;:ao. A capacidade invcntiva, associada ao dina-

Distritos industriais no desenvolvimento recente de Portugal 

mismo e a expenencia adquirida nas oficinas onde 
trabalhou, permitiu-lhe criar em 1911 a sua pr6pria fabrica. 
Estas empresasfuncionaram, efectivamente, como escolas 
de formac;:ao de mao-de-obra qualificada. s imultaneamente, 
urn a famflia de artesaos, Ferreira Sucena, fabrica material 
agricola e pec;:as em ferro para vefculos de tracc;:ao animal 
e selas. A partir de 1911 comec;:a a produzir selins de 
bicicletas para urn fabricante ingles. Em 1939 a empresa 
fabrica bicicletas sob a sua propria marca e mais tarde, nos 
anos 50, os motociclos com a marca E.F.S. (Eurico Ferreira 
Sucena). Quase todos os patroes actuais deste sub-sector 
fizeram a aprendizagem nesta fabrica. Instalada em 1963 
no sub-sector do mobiliario metalico, a firma Handy 
P ortug uesa, filial de urn a sociedade inglesa, desempenhou 
papel semelhante. Estas empresas funcionaram como p6los 
de crescimento e estao na origem do progresso que se 
a firma nos meados dos a nos 60 (Fig. 4). Acresce a criac;:ao, 
em 1927, de uma Escola Tecnica que teve papel 
preponderante na formac;:ao da mao-de-obra qualificada 
na mecanica e no trabalho dos metais. Alcm dis so, formou 
gestores e contabilistas. 

Distrito da Marinha Grande 
0 concelho especializou-se no trabalho do vidro desde 

1748, e, quando este ramo se reestrutura para encontrar 
uma safda para a crise, o desenvolvimento da fabricar,:ilo 
dos moldes em ar,:o contribui de modo dicisivo para ate
nuar o impacto do desemprego na actividade tradicional 
(Quadro IV). 

Emergencia do sub-sector dos moldes paraos plasticos 
Em 1984, contavam-secerca de 100 estabelecimentos 

no ramo dos moldes e componentes, destinados a 
transformayao de matcrias plasticas, que empregavam 
cerca de 3000 assalariados. Entre 1984 e 1988, este sub
-sector conhece urn crescimento de cerca de 17% para o 
numero de estabelecimentos que pass a a 120 e de 25% para 
o numero de assalariados que atingem cerca de 4000. 
Entretanto, a produc;:ao aumenta a partir de 1960, passando 
de41 ton. para 612,8 em 1970 e 1491,7 ton. em 1980. Este 
sub-sector teve a sua origem nos finais dos anos 20, com 
a fabricac;:ao de moldes destinados a industria do vidro, a 
fim de substituir as importac;:oes provenientes da Alemanha 
e da Austria. Em 1936, Anfbal H. Abrantes fabrica os 
primeiros mol des destin ados aos plasticos. Mas e, todavia, 
durante a Segunda Guerra Mundial que esta actividade 
progride, tendo acesso aos mercados britimicos desde 
1945 e posteriormente aos americanos. 

Esta industria tern nfveis de produtividade e de 
equipamento tecnol6gico superiores a media da industria 
· nacional. A competitividade alcanc;:ada esta alicerr,:ada nao 
somente no recurso a milo-de-obra barata, mas tambem a 
processes sofisticados de trabalho. A conccpc;:ao e produc;:ao 
assistidas par computador estao generalizadas (CAD/ 
CAM). A exportac;:ao eo principal destinatario da produc;:ao 
que chega a atingir 90% das vendas. 
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Fig. 4- Evolu~ao do numero de empresas em Agueda entre 1909 e 1983 
Fonte: L. CAETANO, 1986, p. 531 e dados im!ditos. 

Quadro IV- Evolu~ao do emprego no concelho da Marinha Grande 

Sector I(%) II(%) III(%) Total 

1950 10,0 72,0 17,7 6449 

1960 6,1 76,7 17,2 8010 

1981 1,9 65,8 32,3 12225 

1991 1,0 63,1 35,9 14049 

Portugal 10,5 38,5 51,0 

Fonte: INE, L1sboa. 

Maioritariamente, as empresas sao PMEs cujo volume 
de neg6cios oscila entre 1,5 e 65 milhOes de escudos por 
ano. 60% destas empresas empregam menos de 20 pessoas 
e as restantes 40% empregam, em idcntica propor~~o. 
respectivamente entre 50 e 100 e entre 200 e 300 
trabalhadores. Quase exclusivamente, tiveram origem em 
pequenas oficinas que se desenvolveram rapidamente. As 
novas empresas sao fundadas por jovens (25 a 30 anos), 
possuindo uma forma~ao tecnica e tendo ja experiencia 
como trabalhadorcs, no mesmo sector (concep~o do 
molde e fabrica~ao). Convem sublinhar que a maior parte 
deles passaram pela fabricaAn£ba/ H. Abrantes, sociedade 
integrada, actualmente, no Grupo Jberomoldes e que 
funcionou como uma verdadeira escola da industria de 
moldes. No espa~o de 40 anos, de 1946 a 1986, esta firma 
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Vidro (%) Moldes(%) Pl~sticos (%) 
Total 

Parcial 

75,2 14,7 0,2 4476 

65,7 20,8 2,1 6140 

54,0 20.3 9,4 8040 

44,4 39,6 16,0 7048 

deu origem a 52 novas firmas que por sua vez geraram 
outras. 

As empresas especializam-se nas diferentes fases do 
processo produtivo, desde a concep~ao ao acabamento do 
molde (polimento, por ex.), o que facilitao estabelecimento 
das rela~oes de subcontrata~ao, quer em termos de 
capacidade, quer de competencia. Estas estabelecem-se 
em cascata a partir das empresas de maior dimensao. 
Observa-se, assim, uma segmenta~ao do processo 
produtivo, no quadro de uma especializa~ao flexfvel. 0 
declfneo dos principais clientes e a concorrencia dos 
pafses da Europa de Leste, sobretudo Republica Checa, 
tern tido repercussoes sabre a actividade das pequenas 
empresas que trabalham em subcontrata~ao. 



2.4. Sistema de credito local 

Origem familiar e local do capital 
Na generalidade, o capital inicial das firmas provem 

das poupancas realizadas pelo proprio empresario e/ou 
pela familia. 0 recurso frequente a pluralidade de 
rendimentos permite que o salario auferido na industria 
seja no todo ou em parte aforrado. 

Maioritariamente, as empresas, de dimensao media, 
sao constitufdas pela associa<;ao de urn ex-operario que se 
assume como o tecnico, urn contabilista ou urn agente 
comercial (que desempenha tarefas de gestao) e urn detentor 
do capital. Na falta deste, o capital e reunido pela 
participa<;ao de quantias mais ou menos importantes. Isto 
ex plica que as sociedades por quotas representem, por ex. 
em Agueda, 85,2% do con junto. As iniciativas empresariais 
encontram, na solidaricdade familiare local, a mobiliza<;ao 
do capital necessaria para se concretizarcm. Os la<;os 
familiares sao frequentcs entre os associados. E, tam bern, 
comum, a participa<;ao no capital de outras empresas, 
aplicando, deste modo, em novas iniciativas o~ lucros 
libertadosdo exercfcio em firm as constitufdas. Em Agueda, 
28,6% das empresas tern associados em com urn ou detcm 
parte do capital de outra sociedade. Esta diluic;:ao do 
capital explica que o rccurso a cmprestimos bancarios seja 
irrelevante, e que, somente, em 3% dos casos a unidade de 
produs;ao nao coincide com a sede social. 

3. MERCADOS E RECIPROCIDADES: REGULA
<;AO LOCAL 

3.1. Sistema de rela~oes inter-industrias 

Importfmcia da subcontrata(;tio 
A segmentac;:ao do processo produtivo permite que 

uma percentagem elevada de produtos metalicos seja 
adquirida pelas empresas atraves de urn a rede de relac;:oes 
a montante, ajusante ou em diagonal. Constitui-se, deste 
modo, uma rcde de mercados locais para cada fase da 
produs;ao. Sao as industrias dos produtos metalicos que 
mais participam oeste sistema; mais de 50% das peyas que 
entram na fabricacao dos vefculos de duas rodas provem 
do mercado local, e regra gcral, por via da subcontrata<;ao. 
Segundo os resultados do inqucrito, efectuado pcla 
Associar;:ao Industrial, 1/3 das empresas inquiridas (300, 
ou seja 50% do total) sao subcontratadas (Fig. 5). 

Todas as categorias de subcontratar;:ao definidas por G. 
LoRENZONT (1982) sao reconhecidas: subcontrata<;ao de 
quanti dade, subcon tratar;:ao de competencia, em particular 
para as fases complexas e de alta precisao, assim como 
subcontratar;ao mista. A subcontratar;ao em cascata parte, 
sobretudo, de dadores de ordens exteriores, nacionais e 
estrangeiros. As empresas subcontratadas podem ter 
produto proprio, da mesma forma que os dadores de 
ordens podem ter uma parte de actividade sujeita a 
subcontratar;ao. lsto explica que a parte correspondente a 
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subcontratar;ao, no volume de neg6cios por sector, seja 
inferior ao que se esperava (Figs. 5 e 6 ): 20% para os 
vefculos de duas rodas, perto de 15% para os produtos em 
metal e 11% para as ferragens. 

A Associa~iio dos Jndustriais de A.gueda encoraja o 
desenvolvimento da subcontratac;:ao atraves da criar;ao e 
animac;:ao duma Balsa de Subcontrata~iio, da entrada na 
Rede Europeia de Informa~iio (REI) que comunica as 
empresas oportunidades de mercados e evolur;ao das 
tecnologias, e, ainda, organiza anualmente (a partir de 
1966) Feiras da Subcontrata~iio . 
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I. Produtos metalicos e mecanica; 2. Material electrico; 3. Ceramica; 
4. Produtos em plastico; 5. Mobiliario para escrit6rio; 6. Artes 
graficas; 7. Alimenta~ao e bebidas; 8. Textil; 9. Acabamento de 
prod. metalicos. 

Fig. 5 - Repartic;ao por sectores das empresas 
subcontratadas 

Fonte: SILVA, 1987, p. 25 

Em caso de desenvolvimento de novas produtos sao 
concl ufdasjoint-ventures, entre as empresas que colaboram, 
em parceria, na fabricar;ao. A cooperac;:ao com empresas 
exteriores proporcionou a inserr;ao em espac;:os economicos 
mais vastos, transferencias de tecnologia e acesso ao 
credito para OS investimentos. 

3.2. Internacionaliza~ao do sistema 

As relac;:oes entre o sistema local dos pequenos produ
tores e os mercados exteriores ganham crescenteamplitude. 
Se para a maioria das empresas as exportas;oes nao ultrapas
sam 15%, podem, no entanto, atingir 85% para o material 
electrico e para a cerfunica. Cerca de 30% das exportar;oes 
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dirigem-se para os pafses da Uniao Europeia. Os produtos 
metalicos sao os mais exportados, quer em quantidade, 
quer em diversificayao: bicicletas e componentes, acess6-
rios para a industria autom6vel, m6veis metalicos e ferra
gens. A qualidade da produ9llo e reconhecida pelas grandes 
firmas multinacionais: FORD, FIAT, MITSUBISHI, 
PEUGEOT, RENAULT, TOYOTA, PIAGGIO, ITO NOR 
et ENSA (Espanha), CITROEN LUSIT ANIA (Portugal), 
STROTHMANN etFISHER & KAUFMANN (Alemanha). 
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.Total 

0 Subcontrata~ao 

2 3 4 5 

1. Bicicletas e motociclos; 2. Ferragens; 3. Maquinas e ferramentas; 
4. Produtos meuilicos diversos; 5. Produtos em pllistico 

Fig. 6- Participa~SiiO da subcontrata~SiiO no volume de 
vendas por sector 

Fonte: Sn..vA, 1987, p. 25 

No contexte da divisao intemacional do trabalho, as 
empresas tern demonstrado capacidade de adaptayl!.O. Com 
efeito, 76% dos investimentos tern sido orientados para 
novas equipamentos (40% do parque de maquinas tern 
menos de 5 anos), para a cria9ao de novas produtos, para 
a gestao informatizada, para as economias de energia e 
para 0 com bate a poluiyaO. 

Entretanto,paraosmoldesfabricadosnaMarinhaGrande, 
o mercado externo representa cerca de 90% das vendas. 
0 continen te americana, liderado pelos Estados Unidos, e 
o destino mais importante. Entre os clientes contam-se 
VOLVO, GENERAL ELECTRICS e ELECTROLUX. 

4.0RGANIZA<;AOINDUSTRIALEDESENVOLVI
MENTO REGIONAL 

4.1. Indiferenciac;ao crescente entre zonas urbanas 
e rurais 

0 exemplo do concelho de Agueda e, particularmente, 
revelador. As freguesias onde se localizam as fabricas e as 
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envolventes donde se deslocam os trabalhadores, tern 
registado crescimento contfnuo de popular;ao (Fig. 7). 0 
ml'mero de povoac;oes com menos de 100 hab., decresceu 
46%. Todavia, segundo o Recenseamento de 1991, Agueda 
com 9792 hab. nao tinha atingido, ainda, o limiar dos 
10 000 hab. 0 concelho conta 44 045 hab. contra 35 041 
em 1960, ou seja, acrescimo superior a 25% e densidade 
acima de 130 hab./km2. 

As disponibilidades do mercado de trabalho nao 
respondem a oferta, o que se traduz par uma forte 
mobilidade. Segundo inquerito, 40% de 3500 operarios 
tern outro concelho por naturalidade. 

Entretanto, no concelho de Marinha Grande, a 
popula9ao passou de 20 483 hab., em 1960, para 32 234, 
em 1991, correspondendo urn acrescimo de 57,5%. No 
en tanto, este processou-se, no tempo, a urn ritmo desigual, 
em fun9ao das flutua9oes da actividade industrial. 

No concelho de Agueda a casa rural adaptou-se, 
frcquentemente, a dupla funyaO de habitayllO e de oficina, 
subsistindo o parcelamento agricola. Entre 1979 e 1989, o 
numero de activos agrfcolas, a tempo inteiro, diminuiu 
66,7%, enquanto, os que exercem dupla actividade 
somaram mais44%,entre 1968e 1979,poremdecresceram 
19% nodecenioseguinte(1979 a 1989). Simullaneamente, 
o numero de mulheres que trabalham na explorac;ao agricola 
decresceu 36,3%. No entanto, ainda, representam 58,4% 
dos activos na agricultura (Quadro V). Acresce, que se 
assiste a urn processo generalizado de extensao das zonas 
de habita9ao. Nao se verifica, com efeito, concentra9l!.o 
dos fluxos migrat6rios em resultado da dispersao das 
fabricas (Fot. 2). Circunstancia que tern provocado 
indiferencia9ao cresccnte entre zonas urbanas e zonas 
rurais. No entanto, Agueda foi, somente, classificada 
como cidade por Decreta-Lei de Julho de 1985. 

A industrializayao sem ruptura com o meio de origem 
contribui decisivamente para o desenvolvimento geral, 
porem, os poderes publicos nao procedem, no ritmo 
requerido, a instalayaO das infra-estruturas necessarias. 

4.2. Carencias do espac;o econ6mico 

A multiplicac;ao de novas empresas poe em evidcncia 
a insuficiencia das vias de comunicac;ao, da rede de 
distribuic;ao de energia, solo industrial (zonas industriais) 
e telecomunicac;oes. Identica situayao se verifica para os 
servic;os do terciario superior, em particular para o apoio 
tecnico e investigayao, apesar da criayao, em 1988, dos 
Laboratories Industria is de Controlo de Qualidade para os 
produtos electricos e veiculos de duas rodas. Mas, e ao 
nfvel da qualifica9ao da mao-de-obra que se situam as 
maiores carencias. Com efeito, 86% das firm as reconhecem 
a necessidade de formac;ao profissional para a adapta9l!.o 
as novas tecnologias de produyaO e de gestl!.o. Para alem 
disto, o mercado local de trabalho nao corresponde as 
necessidades das empresas que sao foryadas a recrutar 
pessoal noutras regioes. 
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m crescimento continuo 

§ decrescimo seguido de 
acrescimo superior a 25% 

~"='~ decrescimo seguido de 
l:::::::::l acrescimo inferior a 25% 

r:-:-:1 acrescimo seguido de 
I:..::..:.J decrescimo inferior a 25% 

D decrescimo continuo 

Fig. 7 - Evoluc;ao da populac;iio, entre 1960 e 1991, no concelho de Agueda 

Quadro V - Repartic;ao dos activos agricolas em func;ao do tempo de actividade na explorac;ao 

Tempo de actividadc na cxplora~ao 100% entre 50 e 100% mcnos de 50% Total 

1968 Patrao agricola (HF) 2851 646 1951 5448 

Patriio agricola (HF) 1797 1650 2089 5536 

1979 Familia (HF) 6828 3953 4430 15211 

Mulhcres 5542 1613 1470 8625 

Patriio agricola (HF) 597 1013 2013 3623 

1989 Familia (HF) 779 2118 2873 5770 

Mulhcrcs 814 3032 1642 5488 

Fonte: INE 
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A expansiio industrial incontrolada tern levantado 
problemas am bientais. Com efeito, a ausencia duma polftica 
de ordenamento e de zonamento do solo reflecte-se na 
urbanizar;iio amirquica e na poluir;iio. A concentrar;l\o 
excessiva de fabricas e das zonas de habitar;ao ao Iongo das 
estradas principais, tranformou-as em ruas, onde os 
engarrafamentos de transite siio frequentes. A poluir;ao 
insuficientemente controlada envenena progressivamente 
a rede de aquiferes, apesar dos esforr;os feitos para instalar 
estar;oes de tratamento de aguas residuais. 

4.3. Futuro dos distritos industriais 

Os sinais de dificuldade de adaptar;ao do distrito 
industrial as alterat,:OeS do mercado sao evidenciados atraves 
do aumento do descmprego e do decrescimo da ratio entre 
criar;iio e falencia de cmprcsas. Igualmcnte, a transferencia 
para trabalho ao domicflio e a tempo parcial de diferentes 
fases do processo produtivo anunciam dcclfnio da 
actividade econ6mica. Esta situar;ao a tinge, actual mente, 
a industria de ferragens em Agucda. Tudo indica, no 
en tanto, que esta crise estfi relacionada com o ciclo de vida 
do produto e, consequentemente, terminara com o 
relanr;amento do produto inovado. 

A diversificar;ao da produr;ao em diferentes sectores, e 
nao interconectados na sua totalidade, reforr;a a capacidade 
do sistema em responder a concorrencia extema e 
desenvolver altcmativas, repartindo entre os diferentes 
sectores os riscos da crise. 

0 distrito industrial de Agueda tern estas caracteristicas 
a seu favor. Pelo contrario, o distrito da Marinha Grande 
tern especializar;ao centrada num unico produto- osmol des 
em ar;o. 

Perante a estrutura apresentada pelos dois distritos 
analisados, infere-se urn estadio de desen vol vim en to rna is 
avanr;ado para o distrito de Agueda, relativamente ao da 
Marinha Grande, sem que, no entanto, possa ser inclufdo 
entre os distritos industriais de 2~ gerar;ao, ou distrito 
tecnol6gico. 

CONCLUSAO 

Este modclo de industrializar;ao que apcla, fortemente, 
a subcontratar;ao permite a intcnsificar;ao das relar;oes 
entre as empresas. Estas, por sua vez, favorecem a 
emergencia dum espfrito de livre iniciativa centrado no 
crescimento que amplifica e reforr;a os elementos do 
desenvolvimento end6geno, baseado nos recursos humanos 
e financeiros locais. Porem, as PMEs, factor-chave do 
processo, s6 encontraram espar;o, em Portugal, ap6s a 
abolir;ao da Lei do Condicionamento Industrial. Nos casas 
analisados, sao as industrias de produtos metalicos que 
comandam e sao os receptores do crescimento, atraves do 
intenso sistema de trocas que criam, tanto a montante, 
como a jusantc e com os outros ramos de industria. 
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Em resume, sao factores de sucesso: a forte especiali
zar;iio produtiva a nfvellocal; a intensa divisao do trabalho 
entre as empresas do sistema local, originando densa rede 
de in terdependencias produtivas, incluindo a concorrencia 
e a cooperar;iio entre os agentes do sistema; a constituir;ao 
progressiva duma rede de informar;ao eficaz a escala da 
area, que garanta ampla e rapida circular;ao da informar;llo 
relativa aos mercados, tecnologias, materias-primas, 
tecnicas comerciais e bancanas ... ; aconsolidar;llo do savoir
-faire; o facil relacionamento entre os operadores locais, 
fornecedores e utilizadores dos produtos intermectios edos 
servir;os as empresas; a mobilidade social, mobilidade 
pro fissional horizontal e vertical, mobilidade de em pre go 
e taxa de renovar;ao das empresas elevada. A estes factores 
se acrescentam, ainda, o eli rna de em ular;llo, a emergencia 
e a difusao de pequenas inovar;oes. Estas caracteristicas 
explicam que as regioes organizadas em distritos sejam, 
precisamente, as que registam taxas de crescimento 
industrial mais elevado. Apesar de, se detectarem factores 
desfavon1veis ao desenvolvimento, tais como: urn terciario 
dcficitario em servir;os as empresas (os servir;os 
produtivos); uma politica de crectito nao ajustada as 
exigcncias do sistema e, tambem, urn sistema fortemente 
atomizado, com uma pluralidade de protagonistas. 
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