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ELEMENTOS PARA A COMPREENSAO DO PROCESSO DE INDUSTRIALIZAC:AO 
EM MANGUALDE: IMPORTANCIA DAS PME's E DAS EMPRESAS PERTENCENTES A GRUPOS* 

Rui Gama** 

RESUMO 

A globalizayiio assume-se como a caractedstica mais marcante da economia e da sociedade 
contemporaneas. A reestruturayiio das actividades de produ~iio nos diferentes terril6rios tern conduzido 
a procura de altemativas ao modelo de crescimento dominante desde o p6s-guerra- fordismo. 0 
agravamento dos desequilfbrios regionais, do desemprego e de urn subaproveitamento mais ou menos 
generalizado do potencial produtivo nacional dos pafses desenvolvidos veio por em causa as 
estratcgias de desenvolvimento ate entiio seguidas. No contexto de desenvolvimento end6geno, o 
estudo dos sistemas de pcquenas empresas com fortes rela~oes com o territ6rio afigura-se-nos 
esscncial para a compreenslio das novas dinamicas produtivas em espa~os pcrifcricos. Simultaneamente, 
quer as empresas transnacionais, quer os estabclecimentos ou empresas pertencentes a grupos 
econ6micos e financeiros nacionais e estrangeiros, desempenham urn papel decisivo na dinamiza~iio 
e consolida~ao destes territ6rios. 

0 concelho de Mangualde revela-se como urn caso de estudo paradigmatico, ja que niio s6 se 
entrecruzam elementos dos diferentes modelos, como se constata uma forte territorializayiio do 
processo industriaL 

Palavras-chave: Industrializa~ao. PME's. Grupos. Mangualde. 

RESUME 

La globalisation devient Ia caractcristique Ia plus frappante de l'tkonomie et de Ia societe 
contemporaines. La rcstructuration des activitcs de production dans les diffcrents territoires a debouche 
sur la recherche d'altemativcs au modele de croissance dominant depuis l'apres-guerre- le fordisme. 
L • augmentation des dcscquilibres regionaux, du chomage et d 'un sous-profit plus ou mains generalise du 
potentiel productif dans les pays dcveloppes a mis en question les strategies de developpement suivies 
jusque lors. Dans le contexte de dcveloppement endogene, !'etude de systcmes de petites entreprises 
entretenant des relations ctroiles avec le territoire nous semble essentiel pour Ia comprehension des 
nouvelles dynamiques productives dans des espaces periphcriques. De meme, aussi bien les entreprises 
transnationales que lcs etablisscments ou les cntreprises appartenant a des groupes economiques et 
financiers nationaux et etrangers jouent un role decisif dans Ia dynamisation et Ia consolidation de ces 
territoires. 

Le canton de Mangualde prcscnte un cas d'ctude paradigmalique, etant donne non seulement 
l'entrecroisement d'clcments de modclcs diffcrents, mais aussi Ia forte territorialisation du proces 
industrieL 

Mots-cles: Industrialisation. PME's (petites et moyennes entreprises). Groupes. Mangualde. 

* Este artigo sistematiza os aspectos desenvolvidos no trabalho "Multinacionais e pequenas e medias empresas na industrializa~iio 
de espa~os perifcricos- o exemplo de Mangualde", apresentado e defendido em Novembro de 1994 a Faculdade de Letras da 
Universidade de Coimbra com vista a obten~ao do grau de Mestre. Por outro lado, apresenta tambCm os t6picos da Conferencia 
realizada no dia 5 de Setembro de 1995 em Mangualde. Com o patrocfnio da DGOTDU. 
** Institute de Estudos Geograficos. Faculdade de Letras. Universidade de Coimbra. 
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ABSTRACT 

Globalization is the most important feature of contemporary economy and society. The reorganization 
of production activities in different regions has led to the need for an alternative to the dominant post-war 
model of development: fordism. The strategies being followed under this model were questioned by 
growing regional unbalances, a soaring unemployment rate as well as the incapacity revealed by most of 
the developed countries to fully benefit from their national production potential. In the context of an 
endogenous development, the study of small companies strongly related to the territory in wich they 
operate is essential to the understanding of the new production dynamics in peripheral spaces. 
Simultaneously, in the dynamization and consolidation of these territories, there is a decisive role to be 
played, not only by transnational corporations but also by national or foreign companies belonging to 
economic and financial groups. 

The Mangualde district is a paradigmatical case, as it reveals the intersection of elements belonging 
to different models along with a strong territorialization of the industrial process. 

Key-words: Industrialization. PME's. Groups. Mangualde. 

l.INTRODU.;A.o 

Tendo presentc a evolu~ao ocorrida nas ultimas decadas, 
podcmos afirmar que a economia e a sociedade cada vez 
rnais se intemacionalizam, sendo a globaliza~ao uma rea
lidade dominante a escala mundial, quer pensemos em 
termos financeiros, dos mercados e das estratcgias, da tec
nologia (I&D e dcsenvolvimento), modos de vida, padr5es 
deconsumo e mesmo govemati va e dos podcres de decisao. 

Focalizando a analise na reestrutura~ao da produ~ao 
nos diferentes territ6rios, a discussao tem-se centrado na 
procura de altemativas ao modelo de crescimento fordista 
dominante desde o p6s-guerra. As caracterfsticas de 
flexibilidade (ao nfvel da tecnologia, da organiza~ao da 
produ~ao e da estrutura industrial, do trabalho), assumem
-se como elementos de urn novo paradigm a que de forma 
crescente se tern vindo a impor. 

A decada de setenta, como consequencia do agrava
mento dos desequilibrios regionais, do desemprego e de 
urn subaproveitamento mais ou menos generalizado do 
potencial produtivo nacional dos pafscs desenvolvidos 
veio por em causa as estrategias de desenvolvimento 
seguidas. 0 desenvolvimento end6gcno surge assim como 
uma via altemativa, sobretudo para as areas perifericas, 
desde que se possibilitem condi~5es e se dinarnize a 
capacidade de iniciativa da popula~ao destes territories. 
0 estudo dos sistemas de pcquenas cmpresas com fortes 
rela~5es corn o territ6rio assume-se como urn dos modelos 
deste tipo de desenvolvimento. Em simultaneo, quer as 
firm as multinacionais, quer os estabclccimentos/empresas 
pertencentes a grupos ccon6micos e financeiros nacionais 
e estrangeiros, descmpenham urn papel preponderante na 
dinamiza~ao destes territ6rios segundo urn a 16gica ampla 
de desenvolvimento end6geno. 

Atendendo a este contexto, o presente artigo procura 
reflectir sobre as caracteristicas destas transforma~oes, a 
partir do estudo de urn caso (o concelho de Mangualde), 
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que a escala da Regiao Centro (e do Pafs), se assume como 
paradigmatico, ja que nao s6 se entrecruzam elementos 
dos difcrentes modelos, como se constata uma forte 
tcrritorializa~ao do processo industrial. 

2. A INDUSTRALIZA(AO EM MANGUALDE: UM 
PROCESSO RECENTE 

0 processo de industrializa~ao no concelho de 
Mangualde sempre esteve relacionado com as vias de 
comunicayao. No final do seculo passado, foi o carninho
de-ferro que motivou a instala~ao de empresas, na 
actualidade sao os eixos rodoviarios. 

A tradiyllo industrial nas industrias texteis e do vestuario 
(sector predominante nesta area) remonta a abertura da 
linha ferrea da Beira Alta no final do seculo passado, em 
que muitas empresas texteis laborando na area da Serra da 
Estrela, instalaram neste concelho, numa primeira fase, 
estabelecimentos que servirarn de entreposto comercial, 
para expediyllo de produtos. E a epoca dos armazens 
de laniffcios, cuja actividade principal era o comercio. 
Do princfpio do seculo ate aos anos sessenta, o "tecido 
industrial" era assirn constitufdo, no essencial por estes 
estabclecimentos. Dos 16 armazens de laniffcios existentes 
nos finais dos anos cinquenta, restarn na actualidade 3. 
Com o aparecimento do pronto-a-vestir, ocorre, a partir 
dos anos sessenta, o declinio desta actividade. Nao 
conduzindo ao aparecimento de fabricas de lanificios, este 
contexto levou a formayao de urn a tradiyao, envolvendo as 
fabricas sediadas exteriormente, os armazens (em 
Mangualde) eos viajantes (distribui~ao, comercializa~ao). 
As decadas de setenta e oitenta correspondem a extensao 
natural desta actividade, como aparecimento da industria 
do vestuario. 

A Fig. 1 e o Quadro I pretendem traduzir estes aspec
tos. A refer ida figura, on de sao representados os diferentes 
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Fig. 1 - Anode criac;lio ou de lnstalac;lio dos estabelecimentos inqulridos 
(Quando a constitui~iio ou a primeira localiza~iio niio ocorreu em Mangualde, optamos por indicar a data de instala~iio) 

Quadro I- Data da constituic;lio ou instalac;ao dos estabelecimentos lnqulridos 

Ramo de Ant. a 1960 1960-1974 1975-1979 1980-1985 1986-1994 
actividade (CAE) Nt % Nt 

311 - Alimenta~ao I 50,0 

313 - Bebidas - -

31 I 20,0 

321 - Texteis - -
322- Vestuario I 11,1 

32 I 10,0 

331(332 -Madeira/Mobiliario I 20,0 

33 I 20,0 

354 - Derivados de pctr61co - -
35 -

369 - Outros produtos 
minerias nao mctalicos - -

36 - -
381 - Produtos mctalicos I 16,7 

384 -Material de Transporte - -

38 I 12,5 

Total 4 12,9 

estabclecimentos inquiridosl segundo a respectiva data de 
cria~ao ou de instala~ao, pcrmite dar uma idcia do canicter 

1 Durante o ana lectivo de 1993/94 inquirimos 31 estabcle
cimentos, a que correspondem 1993 pessoas ao servi~o. 
0 significado estatlstico do universo inquirido pode, de certa 
forma, ser aferido atraves daconfronta~ao dos resultados obtidos 
com os valores disponlveis no INE e cruzados com outras fontes 
(MESS, MIE, Finan~as. trabalho de campo). Pcnsamos que a 

I 

2 

3 

-
-
-

2 

2 

-
-

-
-
-

2 

2 

7 

% Nt % N! % N! % 

50,0 - - - - - -
66,7 - - . - I 33,3 

60,0 - - - - I 20,0 

- I 100,0 - - . -
- 2 22,2 3 33,3 3 33,3 

40,0 3 30,0 3 30,0 3 30,0 

40,0 - - - - 2 40,0 

- - - - - 2 40,0 

- I 100,0 - - - -
- I 100,0 - - - -

- - - - - 2 100,0 

- - - - - 2 100,0 

- I 16,7 - - 4 66,7 

100,0 - - - - - -
25,0 I 12,5 - - 4 50,0 

22,6 5 16,1 3 9,7 12 38,7 

temporalmente difcrcnciado do investimento industrial no 
concclho de Mangualde. 

representatividade da amostra inquirida e elevada (taxa de 
cobertura total de 62,0% ), rcfor~ada pelo facto de terem existido 
recusas expressas (em numero de 4) e ainda par outros motives 
de divers a ordern, em que niio foi posslvel efectuar o inquerito, 
niio obstante as conversas tidas corn os responsaveis pelas 
empresas. 
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Tendo presente que s6 sao inclufdas, naturalmente, as 
empresas ainda em actividade, podemos destacar os 
seguintes aspectos: ate aos anos setenta as iniciativas 
levadas a cabo foram predominantementc pontuais e tendo 
em atenryao caractcrfsticas particularcs (naturalidade dos 
investidores, matcrias-primas de origem local e regional, 
contexto social e polftico vigentc); a partir da scgunda 
metade desta decada multiplicam-se as iniciativas, que 
correspondem a 64,5% dos estabelecimcntos inquiridos; 
recentemente, desde a segunda metade dos anos oitenta, 
tern ocorrido o maiorn umero de in vcs tim en tos (em n umero 
de 12: 38,7%). 

Logicamenteque o dinamismo industrial descrito deve 
ser investigado com base nas caracterfsticas dos investi
dores e do contcxto social, cultural e polftico em que 
ocorreu. Paralclamcnte, dcvcmos terpresenteoutros moti
ves que se prcndem com a propria mortalidade das 
empresas, que naturalmcnte poe em evidcncia os investi
mentos mais recentes. 

A informaryao resumida no Quadro I permite destacar 
difercntes aspectos neste processo de industrializaryao 
temporalmente diferenciado. Ate 1974 os investimentos 
realizados relacionam-se sobretudocom as materias-primas 
(fruta, uva e madeira - 100,0% das industrias da 
alimentaryao, 66,7% das bebidas e 60,0% das serraryoes de 
madeira). 0 fabrico de ferramentas e utensflios para a 
agricultura-12,5% (Emcsto L. Matias) eo vestuario-
11,1% (camisas), estao tambem presentes nesta primeira 
fase de industrializaryao. Verifica-se uma grande 
importancia da naturalidade dos investidores (e das 
famflias) e das possibilidades de mercado (sao exemplo os 
produtos das industrias de panificaryao e os produtos para 
a agricultura). Nesta fase, o perfodo que medeia entre a 
adesao de Portugal a EFT A e o 25 de Abril de 1974, ve 
surgir novas iniciativas no ramo do material de transporte 
(Citroen Lusitania e J. Tavares da Costa & Filhos). 
A primeira destas iniciativas ocorreu no principia da 
decada de sessenta (1962), correspondendo a segunda ao 
final deste perfodo, iniciando a laboraryao ja em 1975. 
Tendo presente as raz5es de local izaryao do estabclecimento 
Citroen em Portugal (vontade do promotor local, contexto 
1egislativo que limitavaa importaryao de vefculos no estado 
CBU, facilidades de instalaryao decorrentes do preryo do 
solo, da mao-de-obra em quantidade e a custo reduzido, 
da proximidade da via ferrea e do papel desempenhado 
pelos investidores locais na mobilizaryao do capital social 
inicial), o outro investimento no sector do transporte 
(carroryarias), ocorre num contexte politico, economico e 
social diferente. 

A partir de 1975 regista-se o maior numero de iniciati
vas mantendo-se, no essencial, o rumo da industrializaryao. 
0 ramo do vestuario, os novas investimentos no sector das 
madeiras (aglomerado de fibra e carpintarias), os dcrivados 
asfalticos, os produtos mincrais nao meuHicos (relacionados 
COm 0 cimentO) e OS produtos metaliCOS (serralharias), 
fazendo ressaltar as especializaryoes tradicionais, apontam 
para novas dinamicas, que valorizam sobrctudo o mercado 
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(asfalto), as materias-primas (madeiras) e globalmente as 
caracterfsticas da mao-de-obra (custo) e as condiryoes de 
acessibilidade e disponibilidade de terrenos desta area. 

A estrutura industrial do concelho de Mangualde 
apresenta-se, assim, polarizada por urn conjunto de 
industrias que actuam numa 16gica mais local, Iigadas ao 
consumo (panificaryao) ou a produtos de base e bens 
intermedios (scrraryao de madeiras e artigos de cimento 
para a construryao civil). Todavia a evoluryao recente das 
industrias relacionadas com a construryao civil, aponta 
para urn mercado mais amplo, numa perspectiva marcada
mente regional e mesmo nacional. Paralelamente, desde 
os anos sessenta, tem-se vindo a instalar unidades, em 
geral dependcntes de factores exogenos, numa logica 
claramente regional, nacional ou mesmo intcrnacional, 
que se incrementou, quer pela chegada de "retornados" e 
emigrantes, quer pelas novas condiryoes de acessibilidade. 
Ao nfvel da construryao civile das obras publicas verifica
-se uma certa integraryao de actividades, se pensarmos nas 
ligaryoes que se estabelecem com as industrias do concelho 
contfguo de Viseu. Acrescentam-se as industrias dos 
derivados asfalticos, betao pronto, artefactos de cimento, 
produtos mewlicos diversos e madeira e mobiliario, as de 
bens de equipamento (gruas, maquinas de blocos, etc.), 
que laboram em Viseu. 

A nfvel espacial e no ambito administrativodo concelho 
(Fig. 2) observa-se uma dicotomia entre as freguesias de 
Mangualde, Espinho, Moimenta de Maceira Dao e Fomos 
de Maceira Dao, que concentram o maior numero de 
investimentos, eo restante territorio, onde so pontualmente 
se localizam industrias, predominantemente de pequena 
dimensao. 

Esta repartiryao pode ser entendida no contexte da 
evoluryao geral, em que se entrecruzam factores relacio
nados com as especializaryoes desenvolvidas bern como 
com a polftica industrial seguida. E assim que aparece nos 
anos sessenta a primeira area industrial no sector 
oeste da cidade, servida pela EN 234, onde se instalam a 
Citroen Lusitania, a Em bel, a Lusofapa e a J. Tavares da 
Costa & Filhos. Foi a primeira tentativa de delimitar urn 
esparyo proprio, com caracterfsticas para as actividades 
industriais. A fabrica da Citroen desde logo se assumiu 
como urn polo de "desenvolvimento", nao so pelas relaryoes 
que estabeleceu com outros estabelecimentos (Lusofapa, 
por exemplo), mas sobretudo pelo efeito de demonstraryao 
com consequencias ao nfvel de todo o tecido economico e 
social desta area. 

Posteriormente, s6 no prindpio da decada de oitenta, 
resultado das transformaryoes registadas (exogenas e 
endogenas), surge novamente a preocuparyao de 
proporcionar esparyo fisico com condiryoes para o exercfcio 
de actividades industriais ( e outras). A "zona industrial do 
Fojo e N! S~ do Castelo", localizada na safda este da 
cidade (direc9lio Guarda), aparece em funryao dos pedidos 
formulados a autarquia. Apoiando-se nas vias de comuni
caryao existentes (EN 16) e nas infra-estruturas basicas 
(agua e elcctricidade) esta area, cuja ocuparyao foi inferior 
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Figura 2 - Localiza<;lio das areas industriais no concelho de Mangualde 
(Escala 1:200 000) 

1- Area industrial da Quinta do Bacelo (Citroen, J. Tavares, M. Beiraltina, Amatcxtil) 
2- "Zona Industrial do Fojo eN' Sr'do Castelo" eestrada de Quintela (Nefil, Mark bel, Anjal, Candinando, Composan, Mctalotccnica, 
Vitlva Rafael Hcrdciros) 
3 -"Zona Industrial da Lavandcira" (Mazur c Induvis) 
4- "Zona Industrial do Salgueiro" (COB, Rosan, Benildc, Ramiro & Ramos, Irmaos Costa, Metalurgia Simoes & Simoes, CIB) 
5 -Area industrial de Espinho (SIAF) 
6- Area industrial de Moimcnta (IVD, Jose Maria da Fonseca, Coopcrativa Frutfcola Alcafache, Sogrape) 
7- Area industrial de Mangualdc-Gare (Emcsto Matias) 
IP 5 - Itinenirio Principal 5; EN- Estrada Nacional; EM- Estrada Municipal) 

a procura inicial - empresas Ncfil, Markbel, Anjal, 
Candinando, e resultado da crcscentc procura de espar;:o, 
leva ao aparecimcnto, na safda sudocstc da cidade (no 
cruzamento da EN 234 com a EM 595) da denominada 
"zona industrial do Salgueiro". Os actuais 25 ha, com as 
infra-estruturas mfnimas (agua, electricidade, acessos 
pavimentados), albcrgam 8 estabelccimemos industriais, 
que se instalaram desdc meados da dccada de oitcnta. 
Como consequcncia da construr;:ao do IP 5, no n6 de 
ligaryao de Mangualde, aparece uma nova area industrial 
de 6 a 7 ha ("zona industrial da Lavandeira"), onde est.ao 
sediadas as oficinas camar:irias e duas unidadcs indus
triais (Mazur e Induvis). Final mente, nos ultimos anos da 
decada de oitcnta, a Camara adquiriu urn tcrreno de 27 ha 
a sui da cidade (Agua Levada), ondc se instalou a SIAF, 
empresa do grupo SONAE. A localizar;:ao dcsta area, 
procura valorizar a proximidade do caminho-dc-fcrro, 
pretendcndo-se prolongaresta "zona" em direcr;:ao a estar,;ao 
de caminho-de-ferro de Mangualde. 

6 

Aos estabelecimcntos localizados, quer nestas areas, 
quer no tecido urbano da cidade, somam-se outras 
iniciativas nas freguesias de Moimenta de Maceira Dao e 
Espinho (ambas nas proximidades da EN 234 e da via 
fcrrea- Alcafache-Gare) e tam bern em Fomos de Maceira 
Dao (servido pelo IP 5). Os restames estabelecimentos 
existentcs aprcsentam-se cspacialmente difusos, sao de 
pcquena dimensao e aproveitam os terrenos e instalar;:ocs, 
geralmente nas proximidades da habitar;:ao, valorizando 
sobretudo a materia-prima (~T~adeira) ou o mercado local 
(padarias e serralharias). 

Nesta resenha evolutiva, sublinha-se o papel que a 
Autarquia tern vindo a dcsenvolver como elcmento activo 
na criar;:ao de condir;:ocs propiciadoras ao investimento. 
Em simultaneo a esta intervenr;:ao directa na disponibili
zar;:ao de esparyo com algumas infra-estruturas e a prer;:o 
compctitivo (variavel no tempo, de 200$00 a 800$00 o 
metro quadrado), a Camara concedeu ate 1991, incentivos 
por posto de trabalho criado (entre 15 e 20 contos). 
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Tam bern, qucr a constru9ao de uma "rcde de agua bruta", 
nao potavel (ao servi9o das industrias Citroi:\n, SIAF e 
CIB), quer os investimentos em infra-cstruturas gerais 
(saneamento, habitaryao, vias de comunica9ao, etc.), 
como a preocupa9ao com a forma9ao (cursos tecnico
-profissionais e profissionais ministrados na Escola 
Secundaria e em associaryao com o Centro de Emprego e 
Associaryao Industrial da Regiao de Viseu- AIRY) se 
assumem como elementos decisivos para a actual dinamica 
desta area. 

3. CARACTERISTICAS ESTRUTURAIS E CONDI
<;OES SOCIOECONOMICAS DA INDUSTRIA
LIZA<;AO EM MANGUALDE 

A consideraryao de urn conjunto de indicadores e a 
analise efectuada a partir do calculo de algumas medidas 
estatfsticas permitem caractcrizar, para as dccadas mais 
recentes, as transforma9oes obscrvadas no tccido produtivo 
deste territ6rio. 

A utilizaryao da "Analise de Shift-share" e a dctcrmi
naryao das componcntcs cstrutural (CE) e difcrcncial (CD) 

para o conjunto do perfodo analisado (1957 a 1991), 
permite caracterizar e compreender de forma dinamica, as 
altcraryoes ocorridas nos ultimos 30 anos no tecido industrial 
de Mangualde. Na realidade, distingue-se claramente o 
comportamento deste concelho comparativarncnte aos 
restantes concelhos do distrito de Viscu, ja que eo unico 
que regista valores positivos para as duas componentes 
(Quadros II e III). Qucr isto dizer, que nao s6 a estrutura 
sectorial da industria de Mangualde e favoravel ao 
crcscimento, como tambem existem vantagens de 
localiza91i0 especificas que permitem o crescimento de 
dctcrminados sectorcs. Os ramos que mais contribufram 
para esta situa9ao sao os relacionados com as indus trias do 
vcstuario e dos produtos metalicos e material de transporte. 
Efcctivamcnte, quer os quocientes de localiza9ao, quer o 
fndice de espccializaryao de Nelson, indicam aim portancia 
destas actividadcs ao Iongo das ultimas decadas. 

Progressivamente formou-se a nfvcl deste territ6rio 
uma especializaryao produtiva assente nas industrias da 
alimcntaryao e bebidas (vinho), vestuario, madciras 
(serraryoes e MDF) e mobiliario, produtos metalicos 
(serralharias) e material de transporte (autom6vel ecarro
ryarias). Sublinha-se para estes ramos (e em particular no 

Quadro II - Classificac;iio dos concelhos a partir das componentes estrutural 
e diferencial da evoluc;iio do emprego na industria tranformadora (1957-91) 
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Componcntc Cumponcnte Concclhos 
cstrutural difcrcncial 

+ + I. Mangualde 

- + 2. Oliveira de Frades, Tondela, Viseu, Vouzela 

+ - 3. Nelas 

- - 4. Carregal do Sal, Managua, Santa Comba Diio 

Quadro III - Ramos que mais contribuem para o valor global da 
componente diferencial obtido em cada concelho (1957-91) 

Concclhos Componcntc Ramos (CAE) 
difcrcncial (+) (·) 

Carrcgal do Sal -22,2 33 31,38 

Mangualde I 018,3 32,38 37 

Mortagua -3%,3 36,33,31 

Nclas -3 057,3 33 37,35 

Oliveira de Fradcs 884,6 31,32,36 

Santa Comba Diio -256,6 33,38 

Ton del a 126,4 38,31 32, 36,33 

Viscu 1226,3 31, 38, 34, 36,32 

Vouzcla 822,5 32 
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do vestuario e das madeiras) uma acumulayao gradual de 
urn certo saber-fazer local. Paralelamente, ocorrem 
situa((pes que nada tern a vercom esta tradi9iio, mas que se 
relacionam mais, quer como custo do trabalho, quer com 
a melhoria da acessibilidade, que tern permitido atrair 
investimentos, nao s6 do estrangeiro, como tambem de 
outras areas (sobretudo do Centro e Norte Litoral). Estas 
areas do Continente, dada a crescente concentra9ao de 
acti vidades, encontram-se cada vez mais congestionadas, 
o que na pratica se traduz por dcseconomias externas de 
aglomerayiiO que podem beneficiar esta area, por surgir 
como altemativa de localiza9iio. 

Da analise das condi96es de base com refiexos na 
industrializayaO da area, salientarnOS OS indicadores 
relacionados com a dinamica demognifica e com a conse
quente disponibilidade de mao-de-obra. 0 crescimento 
populacional nas duas LilLi mas decadas 6 urn aspecto que se 
sublinha para o concelho de Mangualde (+20,9% entre 
1970 e 1981 e +1,7% de 1981 a 1991). A perda de 
importancia das actividades Iigadas ao sector primario 
(16,5% da populayao activa em 1991 comparativamente 
aos 60,6% em 1960), assim como o regrcsso de urn 
quantitativa importante de indivfduos dasex-col6nias e de 
emigrantes (10,9% da popula9iio residenteem 1981, habi
tava, em 1973, no estrangeiro), com passados profissionais 
diversificados e grande predisposi9ao ao investimento, 
tera contribufdo decisivamente para a reanima9ao das 
diferentes actividades, atraves do aproveitamcnto das 
potencialidades end6genas existentes (por exemplo a 
disponibilidade em determinadas matcrias-pri:nas de 
origem agro-florestal e geologica, a mao-de-obraabundante 
e a custo reduzido, as acessibilidades, etc.). 

As caracterfsticas da mao-de-obra, a complementari
dade de actividades nao s6 entre indlistrias, como tam bern 
com a agricultura, o comcrcio e servi9os, faz sobressair o 
papel da sociedade local e das estratcgias empreendidas 
para a acumulayao de capital. Ocorre urn a estreita associa-
9llO entre estes aspectos e a forma do povoamento, ja que 
dominam os centros de dimensao intermcdia2, onde este 
tipo de articulayao assume papel de destaque. 

A cidade de Viseu ( e de Mangualde, secundariamente) 
tern vindo a assumir-se neste contexto, como uma area de 
desenvolvimento que beneficia de algumas cconomias de 
aglomerayii.o, resultantes da relativa concentra9ao de 
actividades, pessoas, infra-cstruturas,serviyos, informayao 
e capital, condiy5cs indispensaveis a urn tecido industrial 
constituido largamentc por PME's, que como sabemos 
necessitam desta complcmcntaridade de condiyocs, que s6 
urn espayo urbana pode disponibilizar. 

Salientamos tambcm a existcncia de uma scrie de 
ligayoes entre empresas, que nalguns casos se constituem 
quase em fileira. Pensamos por exemplo no ramo da 

2 A dimensao dcve ser definida em rcla~ao ao espa~o em estudo. 
A nlvel do distrito, Viseu funciona como o nfvel superior c de 
referencia. Considerando o Pafs, Viseu sera urn centro de 
dimensao intermedia. 

madeira, papel e tipografias, com tradiyao sobretudo no 
concelho de Viseu, e tambcm na construyao civil. 

0 poder aut.arquico tern tam bern desenvolvido urn con
junto de estratcgias que tern em vista, nao s6, facilitar o 
estabelecimento de novas actividades como o fortaleci
mento das existentes. 0 seu papel e importante na criayllo 
de condiyoes conjunturais e infra-estruturas facilitadoras 
do investimento, mas tam bern na negociayii.O com os agen
tcs cxteriores, que cada vez mais procuram esta area. 

A construyao de vias nlpidas de comunicayllo em 
dirccyllo ao litoral e ao exterior, traduziu-se por vantagens 
acrescidas para os potcnciais investidores. A criayiio de 
"zonas industriais" com caracterfsticas adaptadas a pniticas 
de produyiio de grande valor acrescentado, acrescida de 
divcrsos apoios, tern sido uma das principais vias seguidas 
para a captayao de investimentos. 

A instalayao de escolas profissionais e superiores nesta 
"rcgiao", com consequencias positivas globais, ira refiectir
-se tam bern no exercfcio das diferentes actividades,ja que 
a carcncia de mao-de-obra com determinado grau de 
formayiio e espccializa((ao se rcvclam como factores 
limitativosaexpansaodedeterminadotipodeinvestimentos 
e mesmo do concurso em parceria, a nfvel institucional e 
administrative, com outras "rcgioes". 

A constituiyao em 1982 da Associayao Industrial da 
Rcgiao de Viseu decorre das alterayoes que sucessi vamen te 
tern vindo a verificar-se, assumindo-se esta como factor 
fundamental de desenvolvimento, quer pelas actividades 
que tern promovido (feiras, forma((ao, assistcncia aos 
associados, intermediador, etc.), quer na divulgayao das 
potencialidadcs dcsta regiao. 

Refira-se, por ultimo, a crescente interdependencia e 
abertura desta area ao exterior, que se manifesta, por 
ex em plo, no destino intemacional de urn a parte significati va 
da produ((iio. Se o mercado local e regional constilufa no 
passado o principal destino da produ((ao, actualmente, 
quer os investimentos de origem estrangeira, quer os dos 
grupos nacionais e mesmo os industriais da "regiao", estao 
orientados de forma evidente para o mercado nacional e 
nalguns ramos (madeiras, vestuario e vinhos, porexemplo) 
mesmo para o exterior, tendo, por vezes, a permanencia de 
alguns investidores no estrangciro (emigrantes) e nas ex
-col6nias ampliado o fen6meno. 

4. 0 SISTEMA INDUSTRIAL DE MANGUALDE 

4.1. Os agentes produtivos: factores de localiza~ao 
e investimento 

A compreensao da estrutura industrial existente no 
concelho de Mangualdc, passa igualmente pela analise 
dos clcmen tos que se relacionam com as origens do investi
men to inicial,com asrazoesquese prendem asuarealiza9llo 
em determinado sector nesta area, as caracterfsticas dos 
actuais emprcsarios -no que se refere a naturalidade, a 
estrutura et.aria, a actividade anteriormente desempenhada, 
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assim como as qualifica<;oes literarias e profissionais. 
Estes aspectos devem ser entendidos numa perspectiva 
temporal e integrada nos respectivos contextos 
socioculturais, de forma a compreendermos as altera<;oes 
ocorridas neste espa<;o. 

0 primeiro elemento que considenimos refere-se a 
origem do investirnento inicial. A partir da observa<;ao do 
Quadro IV constatarnos a irnportilncia das poupan<;as 
individuais, como fonte do invcstirnento inicialrncnte 
realizado3 (51,6% dos inquiridos afirrnararn ser esta a 
principal fonte de investimento, quando da cria<;i:'io da 
ernpresa), seguindo-sc as poupan<;as farniliares (12,9%). 
Atcndendo ao caracter marcadamenterecente da industria
liza<;ao nesta area e considcrando as altera<;oes vcrificadas, 
dcstacarnos o fraco rccurso aocrcdito (3,2% dos indivfduos 
da arnostra rcfcrirarn como origem do investirnento, os 
ernprcstirnos de particulares), o que pod eraser cntendido 
nocontcxto, quer das caractcrfsticas organizativas de urn a 
parte significativa destas ernpresas, quer das condi<;oes de 
acesso ao crcdito. 

rncntos realizados, ni:'io s6 como fonte do investirnento 
efectuado, como no trabalho e gesti:'io corrente do cstabeleci
mento. 

A co luna "outros" do referido Quadro, engloba, por urn 
!ado, situa<;6es que decorrern de participa<;oes iniciais nao 
rnonetarizadas (sobretudo em terrenos) e, poroutro, origens 
rnistas, sendo o capital investido resultado de poupan<;as 
dos investidores e da familia, sob a forma de terrenos ou 
ainda deprovenicncia diversa (ac<;6esecredito,entreoutros). 

Sectorialrnente, sao os ramos dos produtos rnetalicos e 
material de transportee os novas investirnentos no ramo 
das madeiras (aglomerado de fibra de madeira), que 
apresentarn como origem do investirnento outras fontes 
que passam, pelo rnenos ern parte, pelo recurso ao crectito 
(por excmplo, crnprcstimos no ambito das Iniciativas 
Locais de Ernprcgo) ou aconstitui<;i:'io do capital a partir do 
grupo empresarial, de ac<;ocs e de outras forrnas. Trata-se 
de iniciativas de empresas de maiores dimensoes e 
sobrctudo organizativa e tccnologicarncnte rnelhor 
estruturadas, o que justifican1 a forma de obten<;i:'io do 

Quadro IV- Origem do capital inicial 

Ramo de Poupan~as Poupan~as Emprcstimos 
Outros 

actividadc (CAE) pcssoais familiarcs particularcs 

311 - Alimcntayiio 50,0 - - 50,0 

313 - Bcbidas 33,3 33,0 -

31 40,0 20,0 - 20,0 

321 - Tcxtcis - 100,0 - -
322- Vestuario 66,7 22,2 11,1 -

32 60,0 30,0 10,0 -
331 !332 -Madcira/Mobiliario 40,0 - - 40,0 

33 40,0 - - 40,0 

354 - Dcrivados de pctr6lco - - - -

35 - - - -
369 - Outros produtos 
mincrias niio mctalicos 50,0 - - -

36 50,0 - - -
381 - Produtos mwilicos 66,7 - - 33,3 

384- Material de Transport<: 50,0 - - 50,0 

38 62,5 - - 37,5 

Total 51,6 12,9 3,2 19,4 
.. 

(% calculadas relativamcntc ao total de cstabclccimentos inqumdos, por ramo) 
%de niio-resposta: 12,9% 

As iniciativas, pelo menos no infcio, caracterizam-se 
assirn, pela relativa autonornia, assurnindo a familia urn 
papcl central como clemento de rcfercncia nos investi-

3 0 invcstimento dcvc sercntcndido em senti do rcstrito (investi
mento inicial). 
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capital inicial. Devemos ainda terern aten<;ao queo referido 
estabelecirnento do ramo das rnadeiras, com localiza<;i:'io 
inicial em Lisboa, resultou de urn invcstirnento realizado 
pclo grupo succo Swedish Match, cujaactividadc principal 
era a explora<;ao florestal, a fim de garan tiro abastccimento 
de materia-prima (choupo) a Sociedade Nacional de 
F6sforos. Tam bern no caso da Citroen Lusitilnia ocorre a 
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participa<;ao de capital estrangeiro, conjuntamente com 
accionistas nacionais. 

Na actualidade, os activos em capital, resultam das 
altera<;oes entrctanto verificadas no interior das empresas, 
ocorrendo prescntemente reestrutura<;oes em tres 
estabelecimentos, que conduzirao respectivamente a 
mudan<;a de estatuto jurfdico (de empresa em nome 
individual para socicdade an6nima- Emesto L. Matias) e 
a reorganiza<;ao da J. Tavares da Costa & Filhos, SA e da 
INMASA (Fabrica<;ao de Maquinas e Equipamento 
Agricola), estas duas pertencentes aos mesmos donas. 

0 segundo elemento considerado rclaciona-se com as 
principais raz5es de localiza<;ao responsaveis pelos 
investimcntos rcalizados. 0 Quadro V prctende traduzir 
estes aspectos, resumindo as rcspostas dos empresarios 
sabre os principais factores de localiza<;ao4. Atcndcndo ao 

tipo de industrias, sistematizam-se os motivos referidos 
em dois grandes grupos: por urn !ado, os factores de 
microlocaliza<;ao, que se prendem com as iniciativas de 
menor dimensao, cujos investidores sao naturais da regiao 
e dependentes dos recursos e mercado locais; por outro, 
consideram-se os factores de macrolocaliza<;ao, procurados 
pel as empresas de maiores dimensoes, que tendo possibili
dade de se instalarem em diferentes areas, valorizam a 
existencia de materia-prima e mao-de-obra, assim como 
aspectos relacionados com as infra-estruturas ffsicas -
terrenos, acessibilidades, etc. (FERRAO, 1985, pp. 48-49). 
Estes elementos detectam-se ao analisar o refcrido Quadro, 
em que rcssalta a import.ancia das disponibilidades em ter
rene, mao-de-obra, acessibilidades ( 41,9% das respostas), 
seguida do local de naturalidade do empresario ou respon
savcl pclo estabclecimento e da materia-prima (ambas 
com pcrccntagem de 12,9%). 

Quadro V- Principais factores de localizac;ao 

Ramo de 
Natural. Natural. 

Mat.·prima, 
Tcrrcno disp., 

Mercado, 
Local. inicial 

rcsidcncia actividade m:io-dc-obra, Outras difcrcnte 
actividade (CAE) 

cmprcs:lrio anterior 
outras 

accssibilidadcs 
outras 

da actual 

311 - Alimcnta~iio - - 50,0 - 50,0 -
313 - Bcbidas - - 100,0 - - -

31 - - 80,0 - - 20,0 -
321 - Texteis 100,0 - - - - - 100,0 

322- Vestuario 22,2 - - 55,6 - - 66,7 

32 30,0 - - 50,0 - - 70,0 

331/332 -Madcira/Mobiliario - 20,0 - 60,0 20,0 - 20,0 

33 - 20,0 - 60,0 20,0 - 20,0 

354 - Derivados de pctr6leo - - - - 100,0 - -
35 - - - - 100,0 - -

369 - Outros produtos 
minerias niio mcta.Jicos 50,0 - - 50,0 - - -

36 50,0 - - 50,0 - -
381 - Produtos mctalicos - - - 66,7 - 16,7 33,3 

384 - Material de Transporte - - - - 50,0 -
38 - - 50,0 - 25,0 25,0 

Total 12,9 3,2 12,9 41,9 6,5 9,7 32,3 
.. 

(% calculadas relattvamcnte ao total de estabelectmentos mqumdos, por ramo) 
%de nao-rcsposta: 12,9% 

4 Dada a diversidadc de situayoes, quando analisamos a natureza 
jurfdica das em pres as -dos estabelecimentos inquiridos, domi
nam as sociedades por quotas (54,8%) e as sociedades an6nimas 
(35,5 %) - e, nao sendo possfvel caracterizar todos os investi
dores, optamos por caracterizar o empresario ou o responsavel 
pela execu~ao da estrat<!gia do cstabclecimcnto, como scndo o 
elemento decisivo na dinamica de industrializayao. 

Porramo, os estabelecimentos cujas localiza<;oes foram 
predominantemente motivadas pela existencia de materia
-prima, referem-se as industrias das bebidas - vinho e 
tambem da alimenta<;ao, correspondcndo a 80,0% dos 
investimentos realizados. A naturalidade e a actividade 
anterior assumem importancia nas industrias texteis e do 
vestm1rio (30,0%) enos produtos minerais nao mctillicos 
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- artefactos de cimento (50,0% ). As restantes actividades 
relacionam-se sobretudo com a existcncia de mao-de-obra 
e terrenos disponfveis , assim como com a grande 
concentra<;:ao de vias com boas condi<;:5cs de acessibilidade, 
se considerarmos a posi<;:ilo do territ6rio em estudo. Mais 
de metade das industrias do vestuario, das madeiras e 
mobiliario e dos produtos metalicos referem estes factores 
(55,6%, 60,0% e 66,7%, respcctivamentc). Este facto 
assume ainda maior relevo, se considerarmos que 70,0% 
dos estabelecimentos das industrias tcxtcis e do vestuario 
mudaram de localiza<;:ilo (do centro da cidade para "zonas 
industriais" ou para outros locais da cidade, referindo as 
razoes de espa<;:o fisico, como sendo a principal causa da 
nova localiza<;:ao. 0 mercado de consumo atractivo e em 
crescimento e a inexis tcncia deestabelccimentos no mesmo 
ramo, foram refcridos por 20,0% dos estabelccimentos do 
mobiliario (considerando s6 o primciro factor) c pelo esta
belecimcnto dos derivados asfalticos (ambos os factores). 
Como referimos, o investimento no estabelccimento da 
Citroen Lusitilnia, associando capital cstrangeiro como de 
accionistas da rcgiao, ocorrcu num contcxto legislativo 
particular, que bcncficiou das caractcrfsticas da mao-de
-obra, bern como das accssibilidades, e, pclo menos no 
infcio, do dinamismo dos invcstidorcs locais (privados). 

Esta descri<;:ilo pcrmitc sublinhar, por urn !ado, a 
imporwncia das solu<;:oes cspaciais de constru<;:ilo de 
lotcamentos industriais que bcneficiam sobrctudo as 
pequcnas cmpresas (nilo obstante as caractcrfsticas de 
incrcia dos cmprcsarios, rcnitcntcs na hora de procurar 
novas localiza<;:oes, rcceando a qucbra do neg6cio que 
dominam) e, por outro, o aproveitamcnto por parte do 
capital exterior (nacional c cstrangeiro) das vantagcns 
decorrentes das caracterfsticas da mao-de-obra (custo, 
quantidade e saber-fazer adquirido), dos rccursos naturais 
e das acessibilidadcs. E de rcfcrir que exceptuando 6 
estabelecimentos do ramo do vestuario, localizados 
inicialmente no centro da cidade de Mangualde e 1 do 
ramo dos produtos metiilicos, transferido de Tibalde, os 
restantes estabelccimentos desde o infcio que se instalaram 
nas trcs "zonas industriais" existentes. 

Se acrescentarmos aos estabelecimentos que sao filial 
de grupos nacionais (em numero de 5), OS estabelecimentoS 
que sendo sede fazem parte de grupos empresariais (SIAF 
- SONAE, Metalomecanica Beiraltina- SOIMA e Citroen 
Lusit.fulia- PSA), constatamosacentralidadedos elementos 
referidos na esll"utura<;:ilo do tecido industrial. Sao os 
factores de macrolocaliza<;:ilo que mais contam na 
elabora<;:ao da cstratcgia destas iniciativas, que procuram 
valorizar as vantagens relacionadas com a materia-prima 
(uva e madeira), as possibilidades de mercado, rcfor<;:ada 
pela inexistcncia de cstabelecimentos similares na area 
(no caso dos derivados asfalticos e de produtos de belilo), 
nas caracterfsticas dos trabalhadorcs e da area (com boa 
accssibilidade e proximidade de urn centro urbano 
importante - Viscu). 

Conhccendo os motivos c a fonte do invcstimcnto, 
detemo-nos, nesta ultima parte, nas caractcrfsticas dos 
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elementos responsaveis pela estrategia e gestao das 
empresas- os empresanos. Como referimos, a diversidade 
de fontes de investimcnto, inviabiliza qualquer analise que 
procure avaliar os percursos evolutivos dos individuos 
que inicialmentc avan<;:aram com o montante necessaria 
ao invcstimcnto. Por outro !ado, na quase totalidade dos 
casos, os empresarios actuais continuam a ser os mesmos 
do infcio do neg6cio, participando no capital e sendo 
responsaveispela estratcgia seguida. Nos estabelecimentos 
de maiores dimensocs, existindo uma separa<;:ao de fun<;:oes 
e scndo as dccisoes tomadas pelo administra<;:ao, 
consideramos o prcsidente/director como sen do o elemento 
responsavcl, em ultima instancia, pcla execu<;:ao das 
directivas dclincadas. 

Assim, a partir do Quadro VI dcstacamos os seguintes 
aspectos: a c levada propor<;:ao de empresarios ou 
rcsponsaveis pclo estabclccimcnto, quando se trata de 
filiais, naturais do concelho de Mangualde (45,2%), 
seguindo-se os naturais de outros concelhos da regiao 
norte e centro e de Lisboa e Porto (ambos os grupos com 
12,9%) eainda outroconcclhododistritode Viseu (9,7%). 
Os naturais das ex-col6nias e do estrangeiro, assim como 
do rcsto do pafs assumcm rcduzido significado (6,5% e 
3,2%, rcspcctivamente), nao obstante o facto de englobar
mos na classe "natural do concclho de Mangualdc" 
emigrantes rcgressados. 

A ideia a retcr relaciona-se, assim, com a area de 
naturalidadc dos cmpresarios, centrada em Mangualde e 
innucnciando predominantemente a area centro e norte do 
pafs. Efcctivamente, os invcstimentos que valorizam a 
materia-prima, as caractcrfsticas da mao-de-obra, as 
acessibilidades (industrias das bebidas, madeira e 
mobiliario, derivados asfa! ticos e ainda material de 
transporte), sao aquelcs em que os emprcsarios sao 
originarios de outros locais que nao o concelho de 
Mangualde. No caso das industrias do vestuario, a origem 
de empresarios de outros concclhos da regiao norte e 
centro, permitc antcvcr a cxistcncia de algumas rcla~ocs 
com outros estabelccimcntos do mesmo ramo, sediados 
sobretudo na regiao norte. 

A tradi<;:ao nestas industrias, assim como na dos produtos 
metiilicos, e detectada pelas elevadas percentagens de 
empresarios naturais do concelho (66,7% e 50,0%, 
respectivamentc). 

A capacidade de atrac<;:ao do concelho de Mangual dee 
urn dado de grande import.fmcia, se pcnsarmos que cerca 
de 55% de empresarios sao naturais de outras areas 
extcriores ao concclho de Mangualde. Este facto parece 
traduzir a cristaliza<;:ao de urn nuclco de industrias e a 
forma<;:ao de uma cultura t6cnica e tradi<;:ao industriais 
nesta area do interior do Continente. 

Conhcccndo a provenicncia geografica dos empresarios 
(e invcstidores), importa agora, aprcscntar os aspectos 
rcferentes ao pcrcurso profissional dcstes individuos. 
Conjuntamente, estes elementos constituem o ponto de 
partida para a comprcensao de qualquer processo de 
industrializa<;:ao. No que rcspeita a actividadc exercida 
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Quadro VI- Local de naturalidade do empresarlo ou do responsavel pelo estabelecimento 

Ramo de Cone. de 
Out. cone. Lisboa Out. cone. Resto 

Ex-col6nias 
actividade (CAE) Mangualde 

do dist. de e reg. Norte do 
e estrangciro 

Viscu Porto e Ccntro pars 

311 · A1imcntayao . 50,0 . . 50,0 . 

313 · Bebidas . 33,3 33,3 . . . 

31 . 40,0 20,0 . 20,0 . 

321 - Textcis . - - - - 100,0 

322- Vestmirio 67,7 - - 22,2 - -

32 60,0 - - 20,0 - 10,0 

331/332 -Madeira/Mobiliario 60,0 - 20,0 20,0 - -

33 60,0 - 20,0 20,0 . . 

354 - Dcrivados de petrolco . - - 100,0 -

35 - - - 100,0 -
369 - Outros produtos 
minerias nao mctalicos 50,0 - - - -

36 50,0 - - - -
381 - l'rodutos mctalicos 50,0 16,7 33,3 - - -
384 -Material de Transporte 50,0 - - - - 50,0 

38 50,0 12,5 25,0 - - 12,5 

Total 45,2 9,7 12,9 12,9 3,2 6,5 
. . 

(% calculadas relauvamcntc ao total de estabclccJmcntos mqumdos, por ramo) 
%de nao-resposta: 9 ,7% 

anteriormente pelos empresarios e as respcctivas 
qualifica~oes , salientam-se duas situa~oes: a primeira 
reflecte a importfmcia do exercfcio continuado da mesma 
actividade (45,2% dos casas). Este facto permite pensar 
num percurso profissional com liga~oes estreitas a uma 
mesma actividade e logicamcntc uma mais-valia de 
conhecimentos e expericncias, revertendo em favor das 
actuais empresas. Este facto aliado a forma~ao e 
qualificayao media/elevada (28,6% dos empresarios 
concluiu o ensino secundario, pcrcentagem que se eleva 
a 50,0% no ensino media/superior), pcrmite pensar 
num processo de industrializayao assente em condi
~;oes favonlveis e com possibilidades de desenvolvi
mento5. A outra caracterfstica que se evidcncia, traduz-se 
na percentagem de empresarios que eram assalariados em 
empresas de outro ramo (29,0%) ou do mesmo ramo 
(12,9%). A expcriencia anterior foi importante, sobretudo 
no ramo do vestuario ( 11 , 1% dos em presari os da amos tra), 
madeira e mobiliario (20,0%) e ainda produtos metalicos 
e material de transporLe (16,7% e 50,0%, respcctivamente). 
E tambcm nestes ramos e ainda nas industrias da 
alimcnta((ao e bcbidas que maioritariamentc os assalariados 
em outras actividades cxercem actualmente f un~oes ( 40,0% 

5 Devemos ter presente que o tccido industrial no con junto e 
constitufdo por urn numero elcvado de iniciativas empresariais 
de pequena dimensao, em que es tas constata~oes nao sao 
verdadciras. 

nas industrias da alimcnta~ao e bebidas e madeira e 
mobiliario e 16,7% nos produtos metalicos ). Considerando 
as habilita~ocs ncstas situa~oes, sublinha-se o baixo nfvel 
de forma~lio dos emprcsarios dos ramos do vestwirio e da 
madeira e mobiliario que cram assalariados, querno mesmo 
ramo, qucr noutro, em oposi~ao a qualifica~oes mais 
elcvadas dos empresarios, com a mesma origem, mas do 
ramo do produtos metalicos e material de transporte. 

Estes comcntarios permitcm pensar num certo 
conhecimento adquirido, que podera ter conduzido a 
ascensao profissional, em desfavor da forma~ao de base 
(tendo em aten~ao sobretudo as caracterfsticas das 
confec~oes e serra~oes), prevalecendo esta ultima nas 
industrias mais exigentes sob o ponto de vista tecnol6gico 
(aglomerado de madeira, derivados asfalticos, produtos 
metalicos e material de transporte). 

As ideias ate agora discutidas perm item pensar na exis
tcncia de urn desenvolvimento industrial com uma forte 
componente end6gcna, assente na mobilizayao dos recursos 
locais - elevada percentagem de empresarios naturais da 
area, experiencia anterior no mesmo ramo e capital de 
origem local (poupan~as individuais ou familiares), 
disponibilidade de materia-primae terrenos, acessibilidade 
e apoio da Autarq uia. Salientamos igualmente a capacidade 
de atrac~ao de iniciativas queeste concelho revela, mesmo 
tendo presente que as empresas de origem exterior ai 
instaladas, nao estabeleccndo, na maior parte dos casas 
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liga~oes com outras empresas,acabam por f uncionar como 
exemplo (efeito de demonstra~ao) para o conjunto do 
tecido econ6mico e terril6rio. 

Torna-se, assim, dificil esbo~ar uma tipologia das 
actividades desenvolvidas, atendendo a diversidade de 
situa~oes apresentadas. No entanto, parece sobressair 
claramente urn grupo de industrias relacionado com 
recursos e mercado locais em oposi~ao a urn outro conj unto 
de unidades, que tendo origem na area, estiio vocacionadas 
para urn mercado mais vasto (regional, nacional ou mesmo 
intemacional). Finalmente, as empresas ex6genas, que 
procuram neste concelho mao-de-obra barata, em 
quantidade e pouco conflituosa, as materias-primas ou as 
vantagens da acessibilidade e restantes infra-cstruturas 
(sobretudo terrenos). 

4.2. Emprego e organiza~;ao do processo produtivo 

Como acabamos de demonstrar os investidorcs e os 
empresarios desempenham urn papel fundamental em 
qualquer processo de industrializa~ao. Para melhor 
entcndermos as altera~ocs ocorridas para o conjunto do 
sistema industrial, e tambcm necessaria atendermos aos 
aspectos que se relacionam com a for~a de trabalho 
(o pessoal ao servi~o) e com as caracterfsticas do proprio 
processo produtivo. As considera~oes que a seguir se 
apresentam centram-se na amUise da evolu~ao e da estru
tura do emprego, de forma a evidcnciarmos o papel motor 
ou de entrave deste factor. Com o segundo aspecto 
pretendemos rencctir sobre a organiza~ao do processo 
produtivo em termos de tecnologias utilizadas, da 
organiza~ao intema das firmas, das rela~oes que se 
estabelccem entre empresas industriais e com outras 
actividades, do tipo de investimentos realizados, entre 
outros, de forma a aval iar as potencialidades dcste sis
tema industrial num contexto concorrencial cada vez 
mais apertado. A todos estes aspectos associamos, 
naturalmente, a capacidade dos empresarios e dos 
investidores, como sendo os elementos responsaveis pcla 
defini~ao de estratcgias, que se traduzem de forma 
diferenciada na evolu~ao e consolida~ao de todo o tccido 
industrial. 

4.2.1. Gestiio da for~;a de trabalho: trabalhadores e 
areas de emprego 

Atendendo ao tipo de industrializa~ao que caracteriza 
o concelho de Mangualde, a analise da evolu~ao da 
dimensao media dos cstabelccimcntos pode proporcionar 
urn primeiro indicador das caracterfsticas do emprego. 
Da observa~ao do Quadro VII, destaca-sc a acentuada 
dimi-nui~ao da dimensao media dos estabclecimentos 
oeste concelho, considerando os cinco perfodos temporais 
anteriormente balizados. 

Esta evolu~ao indica de forma evidente a importiincia 
dasPME's nadinamica industrializadora na ultimadccada 
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Quadro VII- Dimensiio media dos estabelecimentos, 
por ano 

Anode constitui~ao/ Nt Pcssoal ao Dimensao 
localiza~iio estab. servi~ mMia 

Anterior a 1960 5 459 92 

1960a 1974 6 585 98 

1975al979 5 350 70 
1980 a 1985 3 !53 51 

1986 a 1994 (!" Scmestrc) 12 446 37 

31 1993 64 

(e em particular a partir da segunda metade dos anos 
oitenta). Pelo facto de que sob a designa~ao de PME's se 
poderem englobar urn conjunto diversificado de situa~oes 
empresariais, que vao desde a maior fragilidade 
tecnol6gico-organizativa (caso de algumas serra~oes ou 
serralharias), ate exemplos de acentuada mecaniza~ao e 
automatiza~ao (recorrcndo eontudo a importantes 
contingentes de mao-de-obra) e nfveis elevados de 
organiza~ao dos cst.abelecimentos dos difercntes scctores 
(bcbidas, aglomcrados de madeira, derivados asfalticos, 
artefactos de cimento e material de transporte), obriga-nos 
a algumas precau~ocs ao falarmos deste tipo de empresas. 
No en tanto, na area estudada e desde 1986 mais de metade 
das iniciativas empresariais (58,3%) criaram, por empresa, 
menos' de 20 postos de trabalho nos ramos das bebidas, 
mobiliario, artefactos de cimento e produtos metalicos 
(serralharias). Este conjunto diversificado de iniciativas 
de menor dimensao decorre de condi~oes favoniveis, em 
que empresarios (com percursos profissionais 
diversificados) e antigos trabalhadores, se transformam 
em novos empresarios, ao constatarem as aptcncias do 
mercadoedos factorcs end6gcnos perante urn investimcnto 
industrial produtivo. Relativamcnte as empresas de maior 
dimensao, nao se destacando urn perfodo de tempo em que 
tenhaocorrido urn maiornumero de iniciativas, verificamos 
contudo que ate meados da dccada de setcnta as empresas 
criadas cram de maior dimensao. Estes factos deverao 
encontrar explicayao no con texto das al terayoes 
econ6micas, polfticas e sociais registadas com 
conscqucncias, como temos vindo a referir, diferenciadas 
em toda a sociedadc portugucsa. 

Actualmente a estrutura industrial de Mangualde c 
dominada por PME's (Quadro VIII), corrcspondendo 
48,4% dos estabelecimentos a pequenas empresas (ate 49 
trabalhadores) e 51,6% a medias empresas (entre 100 e 
499 trabalhadores)6. Scctorialmentc, as empresas de men or 

6 Esta distin~ao entre pequenas e medias emprcsas, rcsultante 
do numcro de trabalhadores, csconde uma realidade complex a, 
que s6 sc difcrcncia quando anal is amos a estrutura organizativo
-tecnol6gica. 
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dimensao sao maioritarias em ramos tecnologicamente 
menos exigentes ou onde a habilidade manual e mais 
necessaria (madeira e mobiliario, produtos metalicos) ou 
em que o grau de mccanizar;:ao e de automatizar;:ao e mais 
elevado (bebidas, derivados do petr6leo, artefactos de 
cimcnto e betiio pronto). As maiorcs dimensoes dos 
estabclecimcntos nas industrias tcxteis e vestuario, 
aglomcrado de fibras de madeira e material de transporte, 
decorrcm das caracterfsticas particulares destas acti vidades, 
em que se combinam tarefas exigentes em mao-de-obra 
(caso das primeiras actividadcs) com outras de maior 
intensidade tecnol6gica (restantes). A considerar;:ao dos 
aspectos respeitantes a estrutura do emprego industrial ira 
precisar melhor estas relar;:oes. 

Quadro VIII- Estabelecimentos segundo os escaliies 
de d imensao 

Ramo de 0 . 4 5. 49 50.99 100. 499 
actividadc (CAE) 

311 - Alimcnta~ao . 50,0 50,0 . 

313 - Bcbidas - 100,0 . . 

31 . 80,0 20,0 -
321 - Tcxtcis . - 100,0 

322 - Vcstuario . 22,2 55,6 22,2 

32 - 20,0 50,0 30,0 

331/332 -Madcira/Mobiliario 20,0 20,0 40,0 20,0 

33 20,0 20,0 40,0 20,0 

354 - Dcrivados de pctr6lco . 100,0 . . 

35 - 100,0 - . 

369 - Outros produtos 
mincrias nao metalieos . 100,0 . . 

36 . 100,0 - -
381 - Produtos metalicos 16,7 50,0 33,3 -
384 - Material de Transpone - - 50,0 50,0 

38 12,5 37,5 37,5 12,5 

Total 6,5 41,9 35,5 16,1 
. . 

(% calculadas rclatJvamente ao total de estabelecJmentos mqumdos, 
por ramo) 

Parcce serevidente uma certa associac;ao entre a organi
zar;:ao do processo produtivo e as consequentes caracterfs
ticas tecnol6gicas e as necessidades em trabalhadores 
segundo as di f eren tes categorias pro fissi onais 7. U m as pee to 

7 As categorias utilizadas para a caracterizatyao do emprego 
industrial foram as seguintes: quadros super iores (pessoal 
dirigente e quadros tccnicos); quadros medias (encarregados/ 
contramestrcs/chefes de equipa e pessoal de escritorio); opcnlrios 
e praticantes e aprendizes. 

N a categoria dos operarios distinguimos inicialmente o 
pessoal segundo o grau de qual ificac;:ao, em opcnirios qualificados 

que desdc logo se destaca quando analisamos o grau de 
diferenciar;:ao do emprego por ramos de actividade no 
concelho de Mangual de (Quadro IX) e aelevada proporr;:ao 
de operarios no total do emprego (no con junto do pessoal, 
os openirios constituem 76,1% dos trabalhadores, percen
tagem scnsivelmente idcntica para todos os ramos a excep
r;:ao dos outros produtos minerais nao metalicos: 56,3%). 

A considerar;:ao dos valores percentuais para os 
estabelecimentos que nao possuem encarregados, 
contramestres e/ou chefes de equipa (19,4%), pessoal de 
escrit6rio (22,6%) e sobretudo quadros tecnicos (51,6%) 
permite distinguir urn conjunto de situar;:oes ao nfvel da 
estrutura organizativa e tecnol6gica das empresas. Os 
valores encontrados para as duas primeiras categorias 
assumcm relevo nas industrias das bebidas (66,7% e 33,3, 
respectivamente) e tambcm nas da madeira e mobiliario 
(40,0% para ambas as categorias) e produtos metalicos 
(33,3%). Na rcalidade para estes resultados contribui, por 
urn lado, a deficicnteestruturar;:ao das emprcsas (sobretudo 
no caso das serrar;:oes de madeira, carpintarias e algumas 
serralharias, em que o dono e os elementos da famflia 
realizam varias tarcfas no estabelecimento, recorrendo 
ocasionalmente ao exterior, no caso de algumas acti vida des 
- contabilidade, apoio jurfdico, etc.). Por outro, devemos 
ter presente que no caso das bebidas, tratando-se de 
estabelecimentos pertencentes a grupos e dada a natureza 
das actividades desenvolvidas, todas as tarefas relacionadas 
com a parte burocratico-administrativa silo rcalizadas na 
sede do grupo. Motivo idcntico se pode apontar no caso 
dos dcrivados asfalticos, em que nao existe pessoal de 
escrit6rio, sendo o trabalho realizado pclosquadros tecnicos 
ou encarregado. J a no que se ref ere aos quadros tecnicos se 
detecta a fragilidade do tccido industrial, o que se compre
ende se atendermos aos comentarios que Lemos vindo a 
realizar. 

Uma maior desagregar;:ao dos resultados obtidos para 
as diferentes categorias do emprcgo permite, por sua vez, 
caractcrizar os divcrsos segmentos do mercado de trabalho 
em termos de repartir;:ao e sexo (Quadro X). Globalmente 
vcrifica-se uma distribuir;:ao cquilibrada do emprego 
industrial por scxo (51 ,4% de hom ens e48,6% de mulheres ) . 
Por categorias constata-se que s6 nos operarios ocorre urn 
prcdomfnio de mulheres (39,4% contra 36,7%), sendo as 
rcstantcs categorias dominadas pclos trabalhadores do 
scxo masculino. Sectorialmcnte cconsiderando a categoria 
dos opcrarios, salientamos as industrias do vestuario (71,8% 
de pessoal fcminino), texteis (58,6%) e da alimentar;:ao 

e nao qualificados. Na pnitica esta distint;:lio e artificial, ja que 
a qualificac;:ao podendo resultar, quer da formar;:lio cscolar e 
extra-escolar, quer da aprendizagem no decurso do exerclcio da 
activ idade,leva a que tendencialmente todos os openl.rios sejam 
qualificados (todas as pequenas em pres as refcriram que o pcssoal 
era qualificado). Assim, optamos simplesmcnte pela noc;:ao de 
opcriirio (qualificado), indepcndcntemcnte da via scguida e do 
real significado. A catcgoria dos praticantcs e aprendizes, 
considcra-sc equivalcnte aos opcriirios ainda nlio qualificados. 
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Quadro IX - Grau de diferencla~lio do emprego 

Ramo de % 
% de cstabelccimcntos com: 

actividade (CAE) Oper:irios Quadros EncarJContrJ Pessoal 
tecnicos Ch. equipa de escrit6rio 

311 - A1imentayiiO 80,2 50,0 100,0 100,0 

313- Bebidas 66,7 66,7 33,3 66,7 

31 77,4 60,0 60,0 80,0 

321 - Texteis 73,6 100,0 100,0 100,0 

322 - Vestuario 78,2 44,4 100,0 100,0 

32 77,5 50,0 100,0 100,0 

331{332 -Madeira/Mobiliario 75,2 20,0 60,0 60,0 

33 75,2 20,0 60,0 60,0 

354 - Derivados de pctr6leo 71 ,4 100,0 100,0 0,0 

35 71,4 100,0 100,0 0,0 

369 - Outros produtos 
minerias nao mctaJicos 56,3 50,0 100,0 50,0 

36 56,3 50,0 100,0 50,0 

381 - Produtos mctalicos 75,7 50,0 66,7 66,7 

384 - Material de Transporte 74,4 50,0 100,0 100,0 

38 74,8 48,4 75,0 75,0 

Total 76,1 48,4 80,6 77,4 
. . 

(% calculadas relauvamente ao total de estabclectmentos mqumdos, por ramo) 

Quadro X- Estrutura do emprego industrial 

Quadros Quadros MCdios 
Operarios 

Partlcipantcs/ 
Ramo de Superiores En car JContr JCh.Eq. Pcssoal Escrlt6rio Aprendizes 

activldade (CAE) 
H M H M H M H M H M 

311 - Alimentayiio 6,6 - 3,3 - 4,4 3,3 38,5 41,8 2,2 -
313 - Bcbidas 16,7 - 4,2 - 12,5 - 33,3 33,3 - -

31 8,7 3,5 - 6,1 2,6 37,4 40,0 1,7 -
321 - Texteis 3,6 4,3 5,0 0,7 1,4 2,9 15,0 58,6 - 8,6 

322- Vestuario 2,6 0,9 2,0 1,9 2,1 2,9 6,3 71 ,8 1,1 8,4 

32 2,7 1,4 2,4 1,7 2,0 2,9 7,6 69,9 1,0 8,5 

331{332 -Madcird/Mobiliario 11,6 1,2 3,1 - 4,7 3,5 69,8 5,4 - 0,8 

33 11 ,6 1,2 3,1 - 4,7 3,5 69,8 5,4 - 0,8 

354 - Derivados de pctr61co 14,3 - 14,3 - - - 71 ,4 - - -
35 14,3 - 14,3 - - - 71,4 - - -

369 - Outros produtos 
minerias nao metaJicos 18,8 6,3 12,5 - - 6,3 56,3 - - -

36 18,8 6,3 12,5 - - 6,3 56,3 - -
381 - Produtos mcta1icos 8,9 0,5 4,5 - 3,0 4,0 73,3 2,5 3,5 -
384 - Material de Transporte 5,1 - 6,5 - 9,8 4,2 61 ,2 13,1 - -

38 6,3 0,2 5,8 - 7,7 4,1 65,0 9,8 1,1 -
Total 5,6 0,9 3,8 0,8 4,4 3,4 36,7 39,4 0,9 4,1 

.. 
(% calculadas relativamcnte ao total de estabelcctmentos mqumdos, por ramo) 
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(41,8%) como sendo as actividades em que se recorre a 
maiores quantitativos de mao-de-obra feminina. Paralela
mente, e justamente nestas industrias (texteis e vestuario) 
queexistc urn maiornumero de indivfduos do sexo feminino 
na categoria de praticantes e aprendizes (8,6% e 8,4%, 
respectivamente). Estes factos terao origem, quer nas 
caracterfsticas especfficas destas industrias (mao-de-obra 
intensiva), quer na estratcgia assumida de rcdu~ao dos 
custos de produ~iio decorrentcs dos aumentos salariais 
sucessivos. 

As restantes actividades sao exercidas maioritariamente 
por operarios do scxo masculine. De real~ar os valores 
encontrados para as industrias do material de transporte 
(13,1% de operarios do sexo feminino) e madeira (5,4%), 
actividades as quais associamos preferencialmente os 
homens e onde as mulheres desempenham fun~oes nao s6 
no sector administrative, como tam bern na produ~ao. 

Estes dados ajudam a confirmar a oposi~ao atras 
apresentada entre industrias mais exigentes em mao-de
-obra com urn nfvel de qualifica~ao mais elevado a que se 
associa igualmente urn a maior estrutura~ao organizativa e 
tccnol6gica, das restantes actividades, mais intensivas em 
mao-de-obra (mas com recurso a mecaniza~ao e 
automatiza~ao) ou cuja organiza~ao interna e mais 
incipiente. Estes aspectos seriio clarificados quando 
falarmos nas caracterfsticas do processo produtivo. 

Relativamcnte as caracterfsticas da mao-de-obra sao 
ainda de considerar os seguin tes aspectos: origem geogra
fica e sectores de recrutamento dos openirios nao 
qualificados, praticantes e aprendizes, por urn lado, e 
ac~oes de forma~ao realizadas nas empresas e grau de 
sindicaliza~ao dos trabalhadores, por outro. Estes aspectos 
ajudam a compreender o tipo de industrializa~o desta 
area, ja que permitem reflectir sobre as rela~oes que se 
estabelecem com o espa~o local ao mesmo tempo que 
acrescentam novos elementos decisivos nesta dinamica, 
sobretudo pensando na rela~ao entre o empregador e o 
emprcgado. Atendendo ao tipo de respostas obtidas, nao 
consideramos as variaveis salarios medios, nem grau de 
forma~ao, tendo no entanto presente que globalmente 
todos os empresarios screferiram as vantagens decorrentes 
da pratica de salarios inferiores aos existentes no litoral. 
Ao mesmo tempo, salientaram os baixos nfveis de 
qualifica~ao dos trabalhadores, como sendo urn dos 
grandes problemas do desenvolvimento da industria neste 
concelho. 

A leitura do Quadro XI evidencia claramcnte a 
importiincia do concelho de Mangual de ou outros concclhos 
do distrito de Viscu (concelhos contfguos), como Iocais 
predominantes de origem do pessoal ao servi~o na industria. 
A partir dos inqueritos realizados constatamos que 83,9% 
dos estabelecimentos recorre a mao-de-obra com origem 

Quadro XI- Estabelecimentos segundo a origem geogr:ifica do pessoal ao servi~o 

% cstabclccimcntos, por catcgorias do pcssoal ao scr vio;;o com origem 
Pcssoal cxcl. exterior ao concclho de Mangualde ou a outro cone. distrito Viscu 

Ramo de cone. Mangualdcl 
Dirigcntcs Tccnicos Escrit6rio Operarios 

actlvidadc (CAE) outro cone. 
dist. Viseu Outro distrito Estrangciro Outro distrito Outro distr ito Outro distrito 

3 11 - AlimcnLayao 50,0 - - 50,0 50,0 -
313 - Bcbidas 100,0 - - - - -

31 80,0 - - 20,0 20,0 -
321 - Tcx1eis 100,0 - - - - -
322 - Vestuario 88,9 - - - - 11,1 

32 90,0 - - - - 10,0 

331/332 -Madcira/Mobiiiario 80,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

33 80,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

354 - Dcrivados de pctrolco 0,0 - - 100,0 - -
35 0,0 - - 100,0 - -

369 - Outros produtos 
mincrias niio mctalicos 100,0 - - - - -

36 100,0 - - - -
381 - Produtos mctalicos 100,0 - - - - -
384 - Material de Transportc 50,0 50,0 50,0 50,0 - -

38 87,5 12,5 12,5 12,5 - -
Total 83,9 6,5 6,5 12,9 6,5 6,5 

(% calculadas rclativamcntc ao total de cstabclccimcntos inquiridos, por ramo) 
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local. Considerando os diferentes ramos de actividade e 
nas indus trias com origem ex6gena (material de trans porte 
e aglomerados de fibra de madeira) que se registam os 
maio res val ores de mao-de-obra nao local (50,0% e 20,0%, 
respeetivamente). Este facto e ainda mais importante 
quando pensamos na percentagem de estabelccimentos 
segundo a categoria do pessoal com origem geografica 
exterior ao concelho de Mangual de ou a outro concelho do 
distrito de Viseu. V erifica-se uma dependencia sobretudo 
a nfvel dos quadros tecnicos (12,9% dos estabelecimentos 
empregam tecnicos originarios de outro distrito do 
Continente) e pessoal dirigente (13,0% repartidos pelo 
estrangeiro e pelos restantes distritos do Continente). 
Naturalmente sao os ramos acima mencionados os 
responsaveis por estes valores. Tam bern no que se refere 
a categoria dos operarios se regista que 11,1% e 20,0% 
dos estabelecimentos correspondentes respectivamente 
as industrias do vestuario e da madeira e mobiliario, 
recorre a mao-de-obra originaria de outros distritos do 
Continente. 

Ao nfvel das areas de recrutamento de mao-de-obra 
com qualificac;oes mais elevadas e da origem de urn a parte 
importante dos empresarios (cerca de 55,0%) detecta-se 
uma debilidade estrutural da industria do concelho de 
Mangualde e a dependcncia de condic;oes ex6genas. 

Paralelamente, a indicac;ao dos scctorcs de actividade 
em que os opcrarios nao qualificados, praticantes e 
aprendizes exerciam uma actividade, pcrmite urn melhor 
entendimento dos processos descnvolvidos. Considerando 
a percentagem de estabelecimentos com pessoal nestas 
categorias, por sector de provenicncia, destacamos a 
agricultura como sendo a actividade que contribui com 
maior numero de efcctivos, ja que mais de mctade dos 
estabelecimcntos (51 ,6%) ref ere esta actividade como 
sendo a fonte de recrutamento dos operarios nao 
qualificados, praticantes e aprendizes. Segue-sea categoria 
estudantes/111 emprego (48,4%) e os estabclecimentos 
industriais do mesmo ramo de actividade (41 ,9% - certa 
tradic;ao industrial). Dadas as caracterfsticas do processo 
de industrializac;ao que tern vindo a ocorrcr nesta area, da 
industria e das outras actividades, das particularidades do 
territ6rio, entendemos OS valores aprescntados. A analise 
da evoluc;ao da populac;ao activa apontou para uma reduc;ao 
nas ultimas decadas da populac;ao na agricultura, o que 
parece explicaro valor encontrado para a varia vel actividade 
anterior dos operarios nao qualificados, praticantes e 
aprendizes. Por outro !ado, o desenvolvimento nesta area 
de estrategias de pluriacti vi dade, assim como de cmigrac;ao 
parecem ir de encontro ao valor encontrado. 

0 recurso ao primeiro cmprego dcvcn1 ser cntcndido 
como estratcgia seguida pclos emprcsarios para rcduc;ao 
de custos, apoiado pcla existcncia de vantagens (fiscais, 
financeiras) no ambito da polftica de emprego praticada 
em Portugal, sobretudo ap6s a adcsao a Comunidade, mas 
tambem uma forma de recrutar quadros tccnicos recem
-formados. Poroutrolado,arelativajuventudedapopulac;ao 
deste concelho e as altemativas existcntes, originam urn a 
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prcssao sobre o mercado de trabalho. Final mente, a relativa 
longevidadc do processo de industrializac;ao desta area 
permite pcnsar na existcncia de urn tradic;ao de trabalho, o 
que justificara o valor para a categoria industria. Nesta, as 
actividades dcsenvolvidas no mesmo ramo dominam, 
registando-se valores superiores a 40,0% em todos os 
sectores (a excepc;ao dos derivados asfalticos e dos produtos 
metalicos), o que pcnsamos decorrer da razao anteriormente 
apontada. No caso dos derivados asfailicos, a inexistcncia 
de tradic;ao motiva que o rccrutarnento dos operarios nao 
qualificados se realize na agricultura. Globalmente, os 
valores encontrados permitem pensar em importantes 
rclac;oes das empresas instaladas em Mangualde com os 
recursos humanos existentes, dos quais depcndem em 
grande medida. 

Tendo em atenc;ao as caracterfsticas apontadas para a 
mao-de-obra, importa agora fazer referenda a formac;ao 
queercalizada no interiordos estabelecimentos. A principal 
ideiaareterrelativarnenteaestetcmadaformac;aorealizada 
pelas empresas, resumc-se no facto de que aproximada
mente metade dos estabelecimcntos nao realizam acc;oes 
de formac;ao e dos restantes, a maioria (38, 7%) tcr realizado 
mcnos de 5 acc;oes. 

As razoes apontadas para tal facto prendem-se com o 
tipo de industrias dominantes (PME's) e com as 
dificuldades em acedcr a fundos comunitarios, resultante, 
qucr da dim en sao minima exigida, q uer sobrctudo da fa ita 
de informac;ao prccisa e clara das entidades responsaveis 
pela atribuic;ao dcstes "financiamentos". A qucstao da 
informac;ao e fundamental nagestao actual, razao apontada 
pelos empresarios como constituindo urn forte handicap 
para o descnvolvimento normal da actividade nas industrias. 
As informac;oes prcstadas pelas entidadcs oficiais sao 
escassas econfusas, o quedificulta ainda mais as iniciativas. 
Ao nfvel das maiores empresas, este aspecto nao se faz 
sentir,ja que o grupo em que se inscrem proporciona todo 
o tipo de informac;ao necessaria (legislac;ao, tecnologias e 
mercados, entre outros). 

Finalmente, em rclac;ao a gestao da forc;a de trabalho, 
e conveniente fazer tambcm referencia ao grau de 
sindicalizac;ao da mao-de-obra. Este elemento, sen do mar
ginal ao processo produtivo, ajuda tarnbCm a compreender 
a dinamica de industrializac;ao. Qualquer actividade ao 
instalar-se numa determinada area procura sempre urn 
contexto social favonivel a reproduc;ao do investimento 
efectuado. As caracterfsticas dos trabalhadorcs em termos 
de organizac;ao declasse revelam -se como a<>pecto a tcr em 
considerac;ao nas diversas iniciativas. 

Globalmente, no concelho de Mangualde o grau de 
sindicalizac;ao e baixo (54,8% dos trabalhadores nao e 
sindicalizado) e mesmo no caso de existircm trabalhadores 
sindicalizados, a grande maioria dos estabclecimentos 
apresenta menos de metade da mao-de-obra sindicalizada 
(29, 1% ). Os maiores val ores de sindicalizac;ao sao 
observados nas industrias maisantigas e que desenvolverarn 
uma certa tradic;ao - material de transporte, bcbidas e 
vestuario. Ressalta, pois, uma debilidade ao nfvel da 
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organiza~ao colectiva da for~a de trabalho, que se assume 
como urn factor favonivel a implanta~ao de unidades 
industriais, sobretudo as que procuram maiores 
quantitativos de m11o-de-obra. 

Os aspectos ate agora apresentados referentes as 
caracterfsticas da mao-de-obra constituem urn elemento 
central para o conhecimento do sistema industrial 
constitufdo no concelho de Mangualde. Os elementos 
respeitantes ao processo produtivo permitem acrescentar 
outros dados para o melhor conhecimento desta realidadc. 

4.3. Organiza~ao do processo produtivo 

A considera~11o dos aspectos referentes a organiza~ao 
do processo produtivo completa a analise do quadro 
responsavel pel a dinamica de industrializa~ao que decorre 
em Mangualde. A investiga~ao dos elementos que se 
prendem com a pr6pria organiza~ao do processo produtivo 
(processes de trabalho predominantes, tecnologias 
utilizadas), as caracterfsticas da estrutura organizativa em 
termos de rela~oes estabelecidas entre empresas e/ou 
estabelccimentos, a organi?.a~ao das actividades no interior 
dos estabelecimentos, o estatuto jurfdico, os aspectos 
referentes a aquisi~ao de materia-prima e a subsequente 
venda dos produtos, entre outros, sao os vectores 
fundamentais que complemcntam a investiga~ao que 
realizamos. 

Conjuntamente, estes aspectos permitem entender 

algumas das conclusoes que de forma mais ou menos 
explfcita temos vindo a referir. 

4.3.1. Intensidade tecnol6gica 

A analise dos processes de trabalho predominantes nas 
industrias de Mangualde permite reflectir sobre as condi
~oes de evolu~ao do respective sistema industrial, ja que 
poe em evidencia a maior ou menor intensidade tecnol6gica 
e as inerentes necessidades de mao-de-obra adaptada as 
actividades desenvolvidas. A informa~ao contida no 
Quadro XII deve ser interpretada com as necessarias 
cautelas, ja que a divisao apresentada leva a que se opte 
pelo processo de trabalho que pareceser o mais importante, 
nao sen do contudo o unico. A fraca percentagem encontrada 
para a categoria manual (9,7%) deve ser entendida neste 
contexte. Nao obstante este facto, ressalta a import.ancia 
do processo de trabalho mecanizado no con junto da indus
tria local (54,8% das respostas referem este processo de 
trabalho como sen do o predominante). Segue-se o trabalho 
mecanizado com automatiza~ao parcial (29,0%). 

0 recurso a processes de trabalho automatizados ou 
mecanizados com automatiza~ao parcial, relaciona-se com 
unidades tecnologicamente mais avan~adas pertencentes 
a grupos empresariais com origem exterior a "regiao". 
Incluem-se ncsta classe os investimentos nos aglomerados 
de madeira (SIAF), nos outros produtos minerais nao 
metalicos (CIB), nas bebidas (Sogrape e Jose Maria da 
Fonseca Sucessores) e material de transporte (Citroen). 

Quadro XII- Processos de trabalho predominantes 

Ramo de 
Manual Mccaniz.ado 

Mcca.d Automa· 
actividade (CAE) auto. parcial tizado 

311 - Alimenta~iio 50,0 50,0 - -
313 - Bebidas - 33,3 66,7 -

31 20,0 40,0 40,0 -
321 - Tcxtcis - - 100,0 . 
322- Vestuario . 55,6 44,4 -

32 50,0 50,0 . 

331/332 -Madcira/Mobiliario 20,0 60,0 . 20,0 

33 20,0 60,0 - 20,0 

354 - Dcrivados de petrol co - - 100,0 -
35 - - 100.0 -

369 - Outros produtos 
mincrias niio mctaJicos . 50,0 - 50,0 

36 - 50,0 - 50,0 

381 - Produtos mctaJicos 16,7 83,3 - -

384 - Material de Transporte . 50,0 50,0 -

38 12,5 75,0 12,5 -
Total 9,7 54,8 29,0 6,5 

(% calculadas relativamcn te ao total de estabclecimcntos inquiridos, por ramo) 
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No caso das industrias texteis e do vestmirio, o facto de 
dominar o trabalho mecanizado com automatiza~iio parcial 
ou o mecanizado, assume maior importancia, ja que se 
trata de actividades com uma longa tradi~ao na area, 
resultado de investimentos com origem local mas 
vocacionados para urn mercado vasto (nacional ou 
intemacional) . Estes valores devem ser rclativizados a luz 
das considcra~oes atras feitas, ja que internamente se 
poderao estabclecer diferen~as entre as diferentes 
industrias, sendo contudo a intensividade a caracteristica 
principal da ml'io-de-obra utilizada. 

Os ramos mais direccionados para o mercado local 
(alimenta~ao e produtos metlliicos) ou em que a habilidade 
manual e mais necessaria (mobiliario) sao aqueles em se 
registam os maiores valores na classe manual. Estas 
industrias sao, como vimos, de origem local. 

Este primeiro elemento parece confirmar a correla~ao 
existente entre o tipo de investimento, as caracterfsticas 
tecno16gicas, as qualifica~5es do pcssoal eo mercado alvo. 

Sea origem do capital inicial permitiu por em evidcncia 
as caracteristicas que presidiram a constitui~aodas unidades 
industriais, o conhecimento dos objectives rcsponsaveis 
pelos investimentos realizados na ultima dccada e a respec
tiva fonte de financiamento sublinham, por urn !ado, o 
dinamismo do sistema industrial c, por outro, a capacidade 
de as empresas se exteriorizarem assumindo estrategias 
mais ofensivas. 

A procura de novas tecnologias como estrategia de 
modemiza~ao das empresas ou estabelecimentos assume
-se como urn dos principais aspectos que retiramos da 
analise do Quadro XIII. Esta constata~ao s6 tern real 
significado se complementarmente considerarmos outros 
aspectos, que traduzam a situa~ao de partida, as altera~oes 
entretanto ocorridas, assim como o ramo de actividade. 

Tendo presente que o processo de industrializa~ao se 
intensificou sobretudo a partir da segunda metade da 
ctecada de oitenta, compreendemos os elevados valores 
para a categoria substituiyl'io parcial ou total das instala~oes, 
que corresponde em grande medida a constru~ao inicial do 
estabelecimento industrial ou a uma fase de crescimento 
da actividade. Igualmente se sublinha o facto de urn 
numero significative de cstabelecimentos ter mudado de 
localiza~ao (por exemplo industrias do vestuario 
localizadas na malha urbana que se transferiram para as 
"zonas industriais"), assim como as altera~oes em fun~iio 
da natural expansao das actividades. Este periodo 
corresponde igualmente a integra~ao de Portugal na 
Comunidade, que fomentou novas investimentos, mas 
tambcm renova~ao e remodela~ao da capacidade insta
lada. 

As maquinas utilizadas no processo de produ~ao sao 
urn dos elementos fundamentais quando pensamos nas 
tecnologias utilizadas. Dois aspectos se destacam 
relativamente a este tern a. Em primeiro I ugar a dependencia 

Quadro XIII- Objectivo dos investimentos realizados nos ultimos 10 anos 
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Sub st. Modern. MclhorJ Modern . 
Ramo de 

actividadc (CAE) 
parJtot. tecno· novos met. 
instal. 16gica prod. gcstao 

311 • Alimentayiio 100,0 100,0 . -

313 - Bebidas 100,0 33,3 66,7 33,3 

31 100,0 60,0 40,0 20,0 

321 - Tcxteis 100,0 100,0 100,0 100,0 

322- Vestuario 100,0 66,7 44,4 33,3 

32 100,0 70,0 50,0 40,0 

331/332 -Madcira/Mobiliario 20,0 40,0 20,0 -
33 20,0 40,0 20,0 -

354 - Derivados de petr61co 100,0 - 100,0 -

35 100,0 - 100,0 -

369 - Outros produtos 
minerias niio metaJicos - 50,0 - 50,0 

36 - 50,0 50,0 50,0 

381 - Produtos mctalicos 83,3 66,7 16,7 16,7 

384 - Material de Transporte 100,0 50,0 50,0 50,0 

38 87,5 62,5 25,0 25,0 

Total 77,4 58,1 38,7 25,8 
.. 

(% ealculadas relativamente ao total de estabelec1mentos mqumdos, por ramo) 
%de nao-respostas: 3,2% 

Fonte investimcnto 

Capil Empr. Out. 
pr6p. bane. fontcs 

- - 50,0 

66,7 33,3 66,7 

40,0 20,0 60,0 

100,0 100,0 -
55,6 55,6 55,6 

60,0 60,0 50,0 

60,0 20,0 40,0 

60,0 20,0 40,0 

100,0 - -
100,0 - -

50,0 - -
50,0 . -
83,3 16,7 16,7 

50,0 - 50,0 

75,0 12,5 25,0 

61,3 29,0 38,7 
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das diversas industrias de equipamentos estrangeiros e em 
particular de origem curopeia (74,2% das industrias 
laboram com maquinas dcsta origem). Ao mesmo tempo 
refere-se a percentagem de unidades que afirma possuir 
tecnologias nacionais (67,7%). Estes factos devem ser 
relativizados, sendo de referir que as unidades industriais 
utilizam maquinas com origens diversas, verificando-se, 
tambem, urn dcsconhecimento da procedencia dos 
equipamentos. Globalmcnte, podemos afirmar, contudo, 
que a dependcncia do exterior (estrangeiro) e uma 
caracterfstica evidente. 0 segundo aspecto relaciona-se 
com a idade eo estado (novo ou usado) em que o material 
foi adquirido. E na data de constitui9ao do estabelccimento 
que se adquire o material, decaracterfsticas novas (83,9% ), 
que regularmente c actualizado. No entanto, quando se 
trata de estabelccimentos pertencentes a grupos e em que 
existem outras unidades similares localizadas na sede, 
ocorrc habitualmente transfercncia de tccnologias quando 
da substitui9ao de equipamentos na sede. As industrias de 
bebidas sao urn born exemplo desta estratcgia. 

Os elementos relacionados com o melhoramento e 
cria9iio de novos produtos e a moderniza9ao dos mctodos 
de gestao, sen do objecti vos secundarios para a maio ria dos 
industriais, sao aspectos que de forma progressiva tern 
vindo a ser considerados. Rclativamen te ao primeiro destes 
aspectos, devemos terpresente as industrias predominantes 
eo modo de inser9ao na economia do pafs. Sao sobretudo 
as industrias com maior estrutura91i0 organizativo
-tecnol6gica, pertencentes a grupos econ6micos ou com 
fortes liga9oes ao exterior, aquelas que mais investem 
oeste domfnio. As rcstantes empresas assumem uma 
estra!.Cgia basicamente defensiva, de desenvolvimento de 
produtos que conhecem, nao obstante as pequenas 
inova9oes que introduzem, sobretudo no caso dos tcxteis 
e vestuario. Pensando na moderniza91io dos metodos de 
gestao, as altera9oes ocorridas assentam no essencial na 
aquisi9ao de meios informa ticos e num melhor 
conhecimento da s tecnologias utilizadas e das 
possibilidades de mercado. 

Os menores val ores encontrados no ramo das indus trias 
da madeira/mobiliario (serra9oes e carpintarias) parece 
traduzir a crise do sector (ramo tradicional), incapaz de se 
modemizar e de competir num contexto cada vez mais 
concorrencial. 

A foote de investimento utilizada para atingir estes 
objectivos aponta no sentido da manuten91io da tendcncia 
para o autofinanciamento, por urn lado, e para a utilizayao 
de outras fontcs (IAPMEI, fundos comunitarios, grupo), 
por outro. 0 recurso ao crcdito bancario assume papel 
secundario. Sublinhe-se, no entanto, o facto de que 
sectorialmente eo ramo dos tcxteis e vestuario que mais 
recorre a esta foote de fi nanciamento, o que parece traduzir 
uma certa abertura dos investidores locais ao assumirem 
maiores riscos. Mas, globalmente, estes factos traduzem 
uma certa fragilidade da estrutura industrial existente, 
incapaz de se exteriorizar pela via do endividamento, 
assim como o marcado individualismo dos investidores, 

receando assumir novos desafios. Tal como temos vindo a 
refcrir, sao os estabelecimentos fazendo parte de grupos 
que recorrem a fontes de investimento diversificadas, mas 
habitualmente realizadas com base nos activos e na 
estra!.Cgia definida na sede. Devemos tambem ter em 
aten9ao que para os resultados observados contribuem as 
diferentes necessidades em capital de acordo com o 
objectivo tra9ado pelos industriais. 

4.3.2. Sistema de rela~oes interempresariais 

Por organiza9ao da produ9iio devemos entender de 
forma con junta a maneira como urn processo de trabalho 
e fragmentado em fases distintas (cada urn acorn exigencias 
particulares ao nfvel dos equipamentos e da miio-de-obra), 
e a maneira como essas diferentes fases se ligarn entre si. 
Estes aspectos perm item analisar o grau de dependcncia e 
inser9ao deste sistema industrial na realidade s6cio
-econ6mica local, regional, nacional e internacional. 

As rela96es interempresariais que se observam sao de 
dois tipos: por urn !ado, algumas empresas do concelho de 
Mangualde trabalharn pelo menos numa epoca do ano 
como subcontratadas de outras empresas; por outro !ado, 
ocorre a subcontrata9ao por parte de estabelecimentos 
desta area de outras empresas para a realiza9ao de 
determinadas produ9oes. 

A primeira dcstas estrategias (trabalhar em regime de 
subcontratayao8) encontra justifica((ao no caso das 
industrias do vestuario (Quadro XIV) na sazonalidade da 
produ((ao (33,3 % das industrias inquiridas rcferem este 
motivo como sendo a causa da subcontratayao), a que se 
acrescentam outras razoes relacionadas com os pre<(os 
praticados (22,2%). No caso do outro ramo abrangido por 
esta pnltica (produtos metalicos), os motivos apontados 
prendem-se com razoes tecnicas que levam a que as 
cmpresas contratantes ( emprei teiros de obras) estabele<farn 
contratos para a produ9iio de produtos especfficos 
(estruturas metalicas, coberturas e revestimentos). Para as 
industrias do vestuario a localiza((ao das empresas 
contratantes e maioritariamente exterior a "regHi.o". 
Os outros concelhos do norte e em particular a area do 
grande Porto, e uma das localizayoes privilcgiadas das 
empresas contratantes (33,3%), da mesma forma que o 
estrangeiro (33,3 %). Este facto permite pensar na 
dependcncia de uma parte importantc de industrias do 
vestuario em rela((ao a empresas exteriores a regiao, facto 

8 Entende-se por subcontratarriio a "operarriio atravcs da qual 
uma empresa confia a oULra a tarefa de executar para si, de 
acordo com um cademo de encargos ou requisitos pre-estabele
cidos, uma parte ou a to tali dade dos aetas de produrrao de bens 
ou detcrminadas opcra~oes especfficas, de que aquela conserva 
a responsabilidade fmal" (BcRTIIOMIEU et al., 1982; BrZAGUET, 

1991, p. 98; MARQUES, 1992, p . 65). Nesta tematica importa 
ainda distinguir em pres a contratantc de em pres a subcontratada. 
A primeira refere-se a parte que manda executar; a outra a 
empresa que produz por conta de terceiro. 
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Quadro XIV- Rela~;oes entre empresas 

Subcontratada por outras empresas 

Localiza~ao das empresas Razi>es % da subcontrata~o 
Ramo de contratantes Sazona- no valor 

actividade (CAE) 
Dist. Out. Porto lidade Outras do volume 

de 
Estran· da razoes de vendas 

cone. e 
Viseu norte Lis boa 

gciro prod. < 10 10 a 50 >50 

311 - Alimenta9ii0 - - - . - - - - -
313 - Bebidas - - - - - - - - -

31 - - - - - - - - 60,0 

321 - Texteis - - - - - - - - -
322 - Vestmirio 11,1 33,3 - 33,3 33,3 22,2 22,2 22,2 11,1 

32 10,0 30,0 - 30,0 30,0 20,0 20,0 20,0 10,0 

331/332 -Madeira/Mobilia rio - - - - - - - -
33 - - - - - - - - -

354 - Dcrivados de petrol eo - - - - - - - - -

35 - - - - - - - - -

369 - Outros produtos 
minerias niio meta.Jicos - - - - - - - -

36 - - - - - - - . 

381 - Produtos mcta.Jicos - - 16,7 - - 16,7 - 16,7 

384- Material de Transporte - - - - - - - - -
38 - - 12,5 - - 12,5 - 12,5 -

Total 3,2 9,7 3,2 9,7 9,7 9,7 6,5 9,7 3,2 

Subcontrata outras emprcsas 

Localiza9ao das empresas 
Raziies Outras 

Ramo de subcontratadas Falta de formas 

actividade (CAE) cap. de 

Dist. Out. Out. 
Tecni-

prod} coope-
Estran- cas ra9iio de cone. cone. Lisboa excesso 

Viseu centro norte 
geiro 

encom. 

311 - Alimcntayiio - - - - - - - -

313 - Bebidas - - - - - - - 66,7 

31 - - - - - - - 40,0 

321 - Texteis 100,0 100,0 - - - - 100,0 -

322 - Vestuario 55,6 22,2 22,2 - - - 77,8 II, I 

32 60,0 30,0 20.0 - - 80,0 10,0 

3311332 -Madcira/Mobiliario - 20,0 20,0 - - 20,0 - 20,0 

33 - 20,0 20,0 - - 20,0 - 20,0 

354 - Derivados de petr6leo - - - - - - -

35 - - - - - - - -

369 - Outros produtos 
minerias niio meta.Jicos - - - - - - - -

36 - - - - - - - -
3 81 - Produtos meta.Jicos 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 33,3 - 33,3 

384 - Material de Transporte - - - - - - - 50,0 

38 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 25,0 - 37,5 

Total 22,6 16,1 12,9 3,2 3,2 9,7 25,8 22,6 

(% ca1culadas relativamente ao total de estabelecimentos inquiridos, por ramo) 
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comprovado pelo reduzido numero de rela~oes estabele
cidas com empresas do distrito de Viseu (11,1% ). Apesar 
de mais de metadedcstas cmprcsas (55,6%) estabelecerem 
rela~oes deste tipo, o valor da perccntagem da subcontra
ta9ao no volume de vendas finale maioritariamente inferior 
a 50% ( 44,4% ), em bora extrema mente importante. E tam
bern nas areas de Lisboa e do Porto que se localizam as 
empresas contratantes de produtos do ramo das estruturas 
metalicas, sen do o valor da subcontratayao tam bern inferior 
a 50,0%. 

0 tipo de subcontrata9ao em prescn~a (CAETANo, 1990, 
pp. 8-12; MARQUEs : 1990, pp. 53-72 e 1992, pp. 69-70; 
BIZAGUET, 1991, pp. 100-102), para o primciro dos ramos 
citados pode ser classificado como "de capacidade ou 
conjuntural", ja que a cmprcsa contratantc aumcnta a sua 
oferta no mercado scm aumcntara sua cfcctiva capacidade 
produtiva. Este tipo ocorre entre empresas do mesmo 
sector e quando a empresa contratante prctende resolver 
urn problema de conjuntura, como scja a sobrecarga de 
encomendas. No caso das industrias dos produtos met.alicos 
( estruturas metalicas) trata-se de urn tipo de subcontrata~ao 
"de especialidade ou estrutural" ja que a empresa 
contratante procura urn especialista dotadodecompetcncia 
e meios necessaries para a execuyao de produtos, dado que 
nao tern os meios necessaries para o fazer ou essa 
subcontrata~ao resulta em economias significativas no 
processo produtivo global. 

Mais importantc que esta estratcgia de produ9ao 6 o 
quadro de rela~oes que leva a que urn numero consideravel 
de unidades deste concelho, fundamentalmente por razoes 
tecnicas ou por falta de capacidadc produtiva ou sobrecarga 
de encomendas, procure outras empresas para dar resposta 
aos pedidos. As empresas de Mangual de funcionam, ncste 
caso, como empresas contratantes, estabcleccndo rela~oes 
mais estreitas com outras empresas do distrito de Viseu 
(22,6% dos casos) ou outros concclhos do centro c norte 
(16,1 %e 12,9%,rcspcctivamcnte) cern posi~aosecundaria 
com Lisboa ou como Estrangeiro (3,2%). Os ramos em 
que se recorrc a esta pratica sao os rcfcridos antcriormente 
(vestuario e produtos metalicos) a que sc somam os textcis 
e a madeira e mobiliario. No caso dos textcis e vestuario, 
dada a natureza da produ~ao, a falta de capacidade produtiva 
para fazer face ao volume de encomcndas e a principal 
razao da subcontrata~ao produtiva. Nos restantes ramos 
recorre-se a servi~os de complemcntaridade produtiva 
exteriores a emprcsa, fundamcntalmcntc porrazoes tecnicas 
(produ~oes especfficas- revcstimento de placas, zinca
gem, tornearia, pintura, entre outros). Ao nfvcl das indus
trias do vestuario recorre-se nalguns casos a industrias de 
pequena dimensao (pequenas empresas familiares) para a 
realizayao de tarefas particulares. 

Com base nestcs elementos (ramos de actividade, 
produtos subcontratados,localizayao das empresas contra
tantes e subcontratadas), constatamos a existcncia de uma 
redederela~oes intcrempresariais com alguma importfulcia, 
mas pouco desenvolvida e fortemente dependente de 
condi~oes ex6genas a regiao. 
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0 tipo de relayoes que maior numero de empresas 
estabclcce prende-se com outras formas de coopcrayao, 
fundamentalmente para efeitos de comercializayao de 
produtos (rclayoes de fabricayao/distribuiyao). Tambem 
se verificam acordos de prcsta~ao de determinados servi~os 
(caso dos produtos metalicos em que urn estabclecimento 
sempre que necessaria suspende a produ~ao para resolver 
problemas surgidos numa empresa de plasticos do concelho 
de Nclas (TOPACK). No caso de algumas industrias do 
vcstuario verifica-se a existencia de firmas cuja actividade 
consiste exclusivamente na venda dos produtos. 0 mesmo 
se constata no ramo das bcbidas. Mas, se nas primeiras, as 
novas empresas surgem autonomamente em fun~ao da 
expansao do ncg6cio, a constitui~ao de firmas no interior 
do grupo e a scparayao por dcstino da produ~ao sao as 
caractcrfsticas marcantes nas industrias de bebidas. 

As vias seguidas nestes casos, correspondem assim, a 
urn processo de garantir uma articula~ao eficaz entre 
actividades complementares, traduzindo, ainda que de 
forma dcbil, o desenvolvimento deestrategias de integra~ao 
vertical (panifica~ao e comercializa~ao; bebidas e 
comcrcializa~ao; vestuario e comercializa~ao; material de 
transportee comercializa~ao). 

4.3.3. Servic;os de regulac;ao 

Outro elemento que destacamos na analise da estrutura 
organizativa prcnde-se com as rela~ocs descnvolvidas 
com outras actividades complementares pertencentes ao 
sector terciario. Se tivermos presente que a "qualidade" 
dos scrvi~os procurados e disponibilizados 6 urn born 
indicador da dinamicaregional ao mesmo tempo que serve 
como variavel que caracteriza a evolu~ao da industria, 
constatamos que em Mangualde sao ainda os "scrvi9os de 
rcgula~ao" (FERRAO, 1992, p. 61), de caracter obrigat6rio 
(scrvi~osjurfdicos e de contabilidade) os mais procurados 
pclos industriais. Os "serviyos basicos", indispcnsaveis ao 
born f uncionamcnto diario da acti vidade (servi~os tccnicos, 
rcpara~ao do cquipamento, comercializa~ao e transporte 
de produtos, scguran~a) constituem o outro grupo de 
servi9os a que as industrias de Mangualde recorrem. 
Para a com preen sao destes resultados devemos terprcsente 
os ramos de actividade e as respectivas caractcrfsticas 
especfficas, assim como a area em estudo. 

Da observa~ao do Quadro XV varias conclusoes se 
pod em retirar. A primeira reside no tipo de servi9os utiliza
dos e no local de obten9ao. Dada a naturezadas actividades 
em prcsen~a. a dimcnsao dos estabclecimentos, os nfveis 
tecnol6gicos, as caracterfsticas dos empresarios, os servi~os 
de regula~ao sao recrutados no exterior, coexistindo 
sobretudo ao nfvel da contabilidade, pessoal/departamento 
especializado no interior das empresas. Considcrando os 
servi~os tccnicos procura-se os representantes e fomece
dores do material para resolver os problemas surgidos, 
localizados no fundamental em Viscu ou nas areas de 
Lisboa e Porto. A proximidade de urn centro urbano 
importante (Viseu) assume-se neste contexto como factor 
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Quadro XV- Servi~os a que o estabelecimento recorre 

Ramo de 
Tccnicos Contabilidade Jurfdico Outro Serv. 

actividade (CAE) Int. Exte- Int. Exte- Int. Exte- Int. Exte- do 

emp. rior emp. rior emp. rior emp. rior Grupo 

311 · Alimentayiio . . 50,0 50,0 . - - - -

313 - Bcbidas 33,3 - 66,7 33,3 66,7 - - 33,3 -
·--

31 20,0 - 60,0 40,0 40,0 - - 20,0 -
321 - Tcxtcis - - - - - - -

322- Vcstuario - 33,3 11,1 44,4 - 55,6 11,1 33,3 -
32 - 30,0 10,0 40,0 - 50,0 10,0 30,0 -

3311332 -Madeira/Mobiliario - - - 60,0 - - - - 40,0 

33 - - - 60,0 - - - - 40,0 

354 · Dcrivados de pctr61co - 100,0 - - - - - - 100,0 

35 - 100,0 - - - - - - 100,0 

369 - Outros produtos 
minerias niio mct<ilicos - 100,0 - - - - - - 50,0 

36 - 100,0 - - - - - - 50,0 

381 · Produtos mctruicos . 33,3 - 50,0 - - - - . 

384 - Material de Transporte - - - - - - - - 50,0 

38 - 25,0 - 37,5 - - - - 12,5 

Total 3,2 25,8 12,9 38,7 6,5 16,1 3,2 12,9 16,1 

(% calculadas relativamcnte ao total de estabclecimcntos inquiridos, por ramo) 
%de nao-respostas: 9,7% 

decisive para a industria de Mangual de. As empresas com 
origem exterior a regiao ou fazendo parte de grupos 
econ6micos, encontram intemamente resposta para os ser
vices que procuram. Sendo o tipo de servic;:os procurados 
mais amplo e de valor mais elevado, rcfira-se contudo a 
fraca relac;:ilo como territ6rio, ja que todas as necessidades 
e problemas sao solucionados intcrnameme ao grupo. 

Globalmente, estes dados reflectem a estrutura 
industrial apresentada para o concelho de Mangual de com 
diferentes graus de insen;ao na realidade s6cio-econ6mica 
local, regional, nacional ou internacional. 

Urn ultimoelemento referenteas relac;:oesdesenvolvidas 
pelos industriais de Mangualde com outras entidades, 
da indicac;:oes no mesmo sentido das ate agora apresen
tadas. Destaca-se a importancia da AIR V, como entidade 
com a qual maior numero de industriais se relacionarn. 
Este facto, dada a natureza desta Associac;:ao Industrial, 
assume particular importancia ja que traduz uma certa 
abertura dos industriais de Mangualdena procura de novas 
informac;:oes para a gest1io da sua aclividade. Assume 
tambem particular rclevo o estabelecimento de relac;:oes 
com actividades do mesmo ramo, geralmente para 
assistcncia tccnica. Mas o total de nao-respostas (32,3%) 
deixa antever urn certo isolamento de uma parte 
significativa dos industriais, com consequcncias que se 
perspectivam negalivas, sobretudo pcnsando que se trata 
de pequenos neg6cios dircccionados para o mercado local. 
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As relac;:oes desenvolvidas e a import.llncia crescente 
da AIRV, resultam, nao s6 do apoio directo prestado 
(informac;:ao respeitante sobretudo a quest6es lcgais -
contabilidade, lcgisla<;ao !aboral, investimentos ou a 
questoes tccnicas - novas tecnologias, equipamentos), 
como tam bern pelo papel de contacto e mediac;:ao que esta 
Associac;:ao tern vindo a desenvolver com o exterior, 
promovendo a "regiao de Viseu". 

4.3.4. Origem da materia-primae destino geografico 
da produ~iio 

A articulac;:ao com o restante territ6rio nacional ou 
estrangeiro deve tambcm ser analisada com base na origem 
dominante da materia-prima e no dcstino geografico da 
produ<;ao. 

Pclo tipo de relac;:oes que as unidades industriais do 
concelho de Mangual de estabelecem com outras unidades 
e areas, a partir da observa<;ao do Quadro XVI comprova
mos alguns dos aspectos que sucessivamcnte temos vindo 
a refcrir. Em primeiro Iugar, a importancia do concelho de 
Mangualde ou de outros concelhos do distrito de Viseu e 
evidente em industrias dependentes da materia-prima 
abundantc na "rcgiao" - uva, pinho, areia, areao, brita 
(industrias das bebidas, madeira e mobiliario e outros 
produtos minerais nao metalicos). Em segundo Iugar e 
tendo presente o tipo de produtos, destacam-se a nfvel do 
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Quadro XVI- Origem geognifica da materia-prima utilizada 

Ramo de 
Cone. de Out. Out. Out. Out. 

Man· cone. de Porto Lisboa Cone. Pals 
Estran· 

actividade (CAE) 
cone. cone. 

gciro 
gualde Visco Centro Norte Sui 

311 - Alimentayiio 50,0 50,0 100,0 50,0 50,0 - - -
313- Bebidas 100,0 100,0 100,0 33,3 - - - -

31 80,0 80,0 100,0 40,0 20,0 - - - -
321 - Tcxteis - - - - - - - 100,0 100,0 

322- Vestuario - - 55,6 44,4 44,4 - - - 11,1 

32 - - 50,0 40,0 40,0 - - 10,0 20,0 

331/332 -Madeira/Mobiliario 80,0 80,0 60,0 - 60,0 20,0 - - -

33 80,0 80,0 60,0 - 60,0 20,0 - - -

354 - Dcrivados de pctr61co - - - - - - - - 100,0 

35 - - - - - - - - 100,0 

369 - Outros produtos 
minerias niio mcta1icos 100,0 50,0 50,0 - - - 50,0 - -

36 100,0 50,0 50,0 - - - 50,0 -
381 - l'rodutos mctalicos 16,7 16,7 - - 16,7 66,7 16,7 - 50,0 

384- Material de Transporte - - - 50,0 - - 50,0 - 50,0 

38 12,5 12,5 - 12,5 12,5 50,0 25,0 - 50,0 

Total 35,5 32,3 45,2 22,6 29,0 16,1 9,7 3,2 22,6 

(% calculadas rclativamcnte ao total de cstabclccimcntos inquiridos, por ramo) 

Continentc as areas de produr;ao espccializada: para as 
industrias do vestw1rio a "rcgiao da Serra da Estrcla", a 
area de Castelo Branco e a "rcgiao do Porto" e Vale do 
Ave; para as industrias de artefactos de cimento e bcillo 
pronto as cimentciras (Souzelas e Setubal); a "rcgiao de 
Lisboa" no caso dos produtos mctalicos; industrias 
fortemente dependentes do estrangeiro distinguem-se a 
dos derivados asfalticos, dos tcxteis e tambcm dos produtos 
metalicos e material de transporte. Nestas ultimas sublinha
-se a reduzida importfmcia que as unidades da "regiao de 
Viseu" desempcnham, facto agravado se pcnsarmos na 
importilncia que assumem no contexto do processo de 
industrializar;ao de Mangualde. 

Quando as matcrias-primas sao especfficas e as 
industrias sao de origem exterior, as matcrias-primas sao 
no essencial tambcm cx6gcnas a cste concelho. Tratando
-se de industrias com origem local, utilizando os recursos 
disponibilizados, ocorre uma associar;ao mais estreita 
como territ6rio local. Mas a maiorou menorcomplexidade 
dos produtos produzidos eo tipo de rclar;oes dcsenvolvidas 
com outras unidades e areas leva a scrmos mais cautelosos 
oeste tipo de rclar;ocs causa-cfcito. 

Como vimos anteriormente a propos ito das rclar;oes de 
subcontratar;ao e de outras formas de coopcrar;ao, oeste 
concelho, as relar;oes interindustriais assumem algum 
significado (pensamos nas unidadcs de tcxtcis, vestuario, 
madeira e produtos metalicos que se rclacionam, quer 
como empresas contratantes de outros cstabclccimentos 

da area, qucr como subcontratadas de empresas extcriores 
ao concclho), ocorrendo contudo em maior numcro no 
interior dos estabelccimentos do grupo ou com outras 
empresas exteriores a area. 

Em simultnnco, a existcncia de um centro urbana com 
alguns servir;os c comercio (Mangualde) c sobrctudo a 
proximidade de Viseu (centro populacional polarizador na 
"regiao", oferecendo uma gama diversificada de servir;os 
e um maior desenvolvimento das actividadcs comercial e 
industrial), sao vantagens evidcntes, sobretudo para as 
industrias de pequena dimensao, que laboram em ramos 
tradicionais. Estas caracterfsticas facilitam a estruturar;ao 
e o desenvolvimento de relar;oes intcrconcclhias e de 
complementaridade entre empresas destes concelhos (e 
exemplo o sector da construr;ao civile obras publicas que 
se constituiu como uma fileira de actividades), bcncficiando 
de crescentes processes de intcgrar;ao vertical ou apenas 
da proximidade de unidades de produr;ao complcmcntar. 

No fundamental esteaspecto da proveniencia geografica 
da materia-prima utilizada nas diferentes unidades 
industriais, permite tirar conclusoes semelhantes as que 
temos vindo a apresentar, considerando os trcs grupos de 
industrias dominantes neste concelho. 

As considerar;oes respeitantes ao destino geografico 
da produr;ao completam 0 cenario de analise que temos 
vindo a rcalizar. Como seria de esperar os elementos 
resumidos no Quadro XVII levam a conclusoes no contex to 
daquelas que tcmos vindo a sublinhar. As areas dcdcstino 
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Quadro XVII- Destino geografico da produ~ao 

Ramo de 
Cone. de Out. Out. Out. 

Estran· 
actlvidade (CAE) 

Man- cone. de cone. cone. Porto Lisboa Pars 
geiro gualde Viscu Centro Norte 

311 - Alimenta~lio 100,0 50,0 - - 100,0 - 50,0 -
313 - Bcbidas - - - - - - 100,0 100,0 

31 40,0 20,0 - - 40,0 - 80,0 60,0 

321 - Textcis - - - - - - 100,0 100,0 

322 - Vestuario - - - - - - 88,9 66,7 

32 - - - - - - 90,0 70,0 

331/332 -Madeira/Mobiliario 60,0 40,0 - - 20,0 20,0 40,0 80,0 

33 60,0 40,0 - - 20,0 20,0 40,0 80,0 

354 - Derivados de petr61eo 100,0 100,0 100,0 100,0 - - -
35 100,0 100,0 100,0 100,0 - - - -

369 - Outros produtos 
rninerias niio rnet31ieos 50,0 - - - - - 50,0 50,0 

36 150,0 - - - - 50,0 50,0 

381 - Produtos rnetalicos 66,7 33,3 33,3 - - - 50,0 16,7 

384 - Material de Transporte - - - - - - 100,0 50,0 

38 50,0 25,0 25,0 - - - 62,5 25,0 

Total 35,5 19,4 9,7 3,2 9,7 3,2 67,7 54,8 

(% calculadas relallvamente ao total de cstabclcctmentos mquindos, por ramo) 
%de niio-respostas: 3,2% 

da produ9a0 permi tern a separa9ao de do is gran des grupos 
de analise. 0 primeiro caracteriza as actividades 
relacionadas com mercados locais, regionais e tambcm 
secundariamente com outros concelhos da regiao centro e 
norte. Englobam-se neste agrupamento as industrias da 
alimenta9i'i0, determinadas produ96es das serra96cs 
(paletes, solhos de cofragem, estilha) e mobiliario, os 
derivados asfallicose os produtos mcllilicos (serralharias). 
Verifica-se pois uma elevada associa9ao entre as 
necessidades dos consumidores locais, por urn lado, e 
rela9oes com outros estabclecimentos industriais ou outras 
actividades (caso da estilha das serra96es cujo destine sao 
as industrias de aglomerados de fibra de madeira localiza
das em Mangualde- SIAF e Nelas - MadibCria), por 
outro. 0 pafs e o estrangeiro aparecem como os destines 
privilegiados dos produtos das industrias das bebidas, 
tcxteis e vestuario, aglomerado de fibras de madeira, 
artcfactos de cimento e material de transporte. Dada a 
estrutura industrial do eoncelho de Mangualdee atendendo 
a especializa9il0 evidenciada, verifiea-se uma forte 
depcndcncia das diferentes unidades das condi96es 
extemas, ocorrendo mesmo alguns exemplos extremos, 
sobretudo no ramo do vestuario, em que toda a produ91io 
tern como destino urn unico pafs c clicntc (lnglatcrra). 
Globalmentc, no caso dos tcxteis e vestuario, tem-se 
procurado diversificarnao s6 a produ91io, como tam bern o 
destine dos produtos, como estratcgia de obter maior 
indepcndcncia rclativamcnte ao mcrcado. No caso do 
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material de transportee em particular do ramo autom6vel, 
a produ91io reparte-sc pelo territ6rio nacional e pela 
exporta91io, ja que s6 recentemente o mercado nacional 
deixou de absorver toda a produ9ao. 

Tam bern ao nfvel do destine geografico da produ9ao se 
constatam as rela96es diferenciadas entre as unidades 
industriais e outras actividades e as diversas parcelas do 
territ6rio (nacional eestrangeiro ), segundo uma 16gica que 
traduz as caracterfsticas do investimento realizado e as 
potcncialidades da area de Mangualde. 

Rclacionado com o dcstino geogn1fico da produ9ao 
apresentamos seguidamente alguns comentarios sobre o 
volume de vcndas, o tipo de cliente e os meios utilizados 
para publicitar os produtos. Nao se dctectando novas 
informa96es sobre a industria de Mangualde, confirmam
-se contudo as linhas mestras que ao Iongo do trabalho 
temos apresentado. Os maiores volumes de vendas (anode 
1992) sao realizados pclas cmpresas com origem no exterior 
(material de transporte, madeiras) e tam bern numa industria 
do vcstuario (Fabrica de Camisas Sagres, fundada em 
1946). A classc predominantc rclativamente a cste item e 
a de valor compreendido entre os 250 e os 500 mil contos 
(29 ,0% dos cstabclccimentos realizam volume de neg6cios 
entre estes valores). Sao as serralharias e as scrra96es de 
madeira aquelas actividades que revelam men ores val ores 
relati vamente a este aspecto. Confirma-se, pois, o 
predomfnio de PME's, considerando como criteria de 
dcfini9ao o volume de vendas. 
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Quando nos detcmos na analisedos dados refcrentes ao 
tipo de clicnte, dcstaca-se urn grupo constitufdo pelos 
consumidorcs e comercio e outro formado por unidades 
industriais ou outras actividadcs. Do primciro fazcm parte 
unidadcs de todos os ramos, scndo o segundo grupo 
constitufdo pelas industrias do vestuario, da madeira e 
tambcm dos outros produtos minerais nao mellilicos e 
produtos mcllilicos. Ncstas ultimas observam-se tambcm 
rclac.:oes com empresas de constru<;:ao civil, o que mais 
uma vez comprova o tipo de articula~ilo e complcmcn
taridade entre as actividades desta "regiao". 

A finalizar, alguns elementos accrca dos meios 
utilizados para publicitar os produtos e arranjar novas 
clientcs. Este item da indica~oes sabre o maior ou mcnor 
grau de abcrtura dos industriais ao exterior, pcrmitindo 
rcflectir ao mcsmo tern po sabre a organiza~ao das cmprcsas 
e sobre os canais ou cntidadcs procuradas para obtcr 
informa~ao. As caractcrfsticas marcadamcnte locais e 
rcgionais das indus trias, por um !ado, cas fortes rclac,:ocs 
mantidas no interior do grupo, por outro, sao dais dos 
aspectos mais salientcs ncste contcxto. Considcrando as 
industrias tcxtcis c do vcstuario, a participa~ao em fciras 
constitui tam bern uma fontc dupla para obtcr informa~ocs 
diversas e promovcr OS produtos. As industrias de ambito 
mais local (alimcnta~ao, madeira c mobiliario, produtos 
metalicos) sao aquelas que recorrem aos meios de 
com unicac,:ao locais Uornal) para darem a conhecer os scus 
produtos. Por ultimo, sao sobretudo as cmpresas cujos 
produtos tern urn dcstino mais alargado (pais c estrangeiro) 
ou fazendo parte de grupos, as que recorrcm a mcios de 
comunica~ao de cobertura global (TV, publica~oes 
especializadas, entre outros). 

De maneira sistematica, como caractcrfsticas mais 
importantes do sistema industrial (e produtivo) constitufdo 
em Mangualdc podcmos apontar as scguintcs: 

- a existcncia de uma especializac,:ao produtiva ao 
nfvel de alguns scctores (vcstuario, madciras, produtos 
mcllilicos e material de transportc) e mcsmo de algumas 
produc,:ocs (sc pensarmos na complcmentaridadcdcactivi
dades como concclho contfguodc Viscu -construc,:nocivil). 

- a imporwncia rclativa de algumas produc,:ocs no 
conjunto da produc,:ao nacional (caso do autom6vcl que 
representou 7,4% da produ~ao nacional em 1992). 

- vcrifica-se uma ccrta divisao do trabalho entre as 
emprcsas do sistema local, qucr intrascctorialmente 
(vestuario, madciras), qucr intcrsectorialmcntc, sc bern 
que com com menor importancia. 

- dominando as empresas de pcqucna e media di
mensao, constata-sc uma certa atomizac,:ao dos difcrcntes 
agentes produtivos scm a cxistcncia de uma empresa que 
lidcre o sistema local. 

-a especializac,:ao que se regista no ramo do vcstuario 
pcrmitc a acumula~ao de conhccimemos cspecfficos (a 
nfvel da produyao, da distribui<;:ao c da comcrcializac,:ao), 
a troca de informac,:oes, a formac.:ao de uma tradic,:ao de 
trabalho que facilitan1 a evoluyao do sistema. 

- sendo ainda urn sistema produtivo muito fechado, 
dada a natureza individualista de muitos emprcsarios, o 
papcl de media~ao e informa~ao que, quer a Autarquia, 
qucr a Associa~tao Industrial da Rcgiao de Viscu tern vindo 
aassumir,rcvcla-sedccisivoparaaconsolidac,:aoccvoluc,:ao 
do sistema. 

- pclo tipo de contactos que as empresas estabcleccm, 
quer intcmamcnte, qucr como exterior (com fomecedores 
de produtos e servi~os) poderao ocorrer melhoramentos 
nao s6 ao nfvel do processo produtivo, como da estrutura orga
nizacional das emprcsas e como tal da eficacia do sistema. 

-as transforma~oes que tern vindo a observar-se tern 
de ser igualmcnte entendidas no contexto social e cultural 
dcstc territ6rio, que contribui para o tipo de industrializa~ao 
asscnte em PME's, ramos intensives em mao-de-obra, 
acumula~ao de conhccimcntos, mobilidade social, etc. 

Na tipologia dos sistemas de pequenas empresas 
proposto por Garofoli (1983), podemos classificar cste 
tcrrit6riocomosendoumaarcadecspecializa~aoprodutiva 
evoluindo no sentido dos sistemas produtivos locais, em 
que predominam as pequenas e medias empresas (ate 500 
trabalhadores) em alguns sec to res de produc,:ao. Verificam
-se relac,:oes de subcontrata~tao, sobrctudo de capacidade, 
entre as diferentes empresas, sendo por isso a estrutura do 
sistema local marcadamente de tipo horizontal (mesma 
fase de realiza~ao do produto, concorrendo no mesmo 
mcrcado, com mercadorias semelhantes). Sen do a origem 
recente, verifica-se urn a elevada proporc,:ao deempresarios 
naturais da regiao a que se somam investimentos e 
estabelccimentos produtivos dependentes de grupos 
exteriorcs a area (por exemplo Grupo PSA, SONAE). 

Como vimos a formac,:ao de urn a area deste tipo dcriva 
geralmente da existcncia de condi~ocs favoravcis para a 
localiza~ao industrial, tais como uma elevada 
disponibilidade de trabalho (sobrctudo fcminino), com 
caracterfsticas para o cxcrcfcio da actividadc industrial e 
flcxibilidade, existcncia de terrenos a prc~os baixos (papcl 
da Autarquia na criac,:ao de zonas industriais) e de 
dctcrminados rccursos naturais. As caractcrfsticas da 
dinamica c da transformac,:ao produtiva dcsta area sao, 
assim, assimilaveis a urn modelo de dcsenvolvimcnto de 
tipo extensive, em que a produ~ao aumenta fundamcn
talmen te porq ue 6 maior a quan tidadc de facto res prod uti vos 
(trabalho e capital). 

Tendo por base o inquerito realizado, os aspectos refe
ridos e as caracterfsticas do investimento c dos invcstidores, 
os elementos organizacionais e empresariais e as rclayoes 
cstabclccidas com o meio s6cio-ccon6mico cnvolvcnte, 
podemos idcntificar trcs subconjuntos de industrias, com 
elementos semelhantes. 

Urn primeiro, de caracterfsticas marcadamente locais; 
urn segundo, tambCm dependentc dos elementos end6ge
nos, mas orientado para mercados mais vastos (gcralmeme 
regional, mas ainda nacional ou mcsmo imcrnacional); 
por ultimo, o terceiro subconjunto, e constitufdo por 
emprccndimentos provcnicntesdo exterior e que procuram 
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valorizar os recursos locais e regionais (mao-de-obra e 
recursos naturais de origem mineral nao meuilica e agro
-florestal, fundamentalmente), as vias de comunica~ao e a 
localiza~ao estratcgica em rela~ao, quer a todo o Centro e 
Norte (importancia do mercado), quer a Europa 
(proximidade de Espanha, por exemplo para a rccep~ao de 
determinadas mat6rias-primas) e ainda a proximidade de 
Viseu e as potencialidadcs queestacidade t.Cm como elcmen
to polarizador de urn vasto espa~o, como tamb6m pela 
facil idade de contactos que pod em ser desenvolv idos, aten
dcndo a posi~ao privilegiada no "centro-norte" de Portugal. 

0 primeiro subconjunto, organizativa e tecnologica
mente mais fragil, e constitufdo pelas industrias da 
alimenta~ao (panifica~ao) e algumas unidades de produtos 
mctalicos (serralharias). Os investimentos envolvidos, as 
caracterfsticas do processo prod uti vo, as rela<;6es 
desenvolvidas com outras unidades ou institui~oes (ao 
nfvel da produ~ao, da informa~ao, das tccnologias, dos 
servi~os), o mcrcado de destino local, sao alguns dos 
elementos que nos permitcm caracterizar estes 
invcstimcntos. Sendo os montantcs investidos resultado 
das disponibilidades dos s6cios (trata-sc efectivamente de 
socicdades por quota, com urn numero reduzido de s6cios, 
que sao muitas vezes familiares), as empresas de pequena 
dimensao e mesmo muito pequcna (inferior a cinco 
trabalhadores) e os nfvcis de forma~ao reduzidos, querdos 
empresarios, quer da mao-dc-obra, a evolu~ao deste tipo 
de industrias esui fortemente condicionado pela procura 
local manifestada pelos consumidores e por outras 
actividades (por exemplo, ao nfvel da constru~ao civil). 
Por outro !ado, estes aspectos traduzem-se tamb6m, no 
tipo de problemas com que se debate este tipo de indus
trias. Estes dccorrem, no essencial, das caracterfsticas 
dimensionais descritas (ao nfvel do investimcnto, da mao
-de-obra envolvida, da produ~ao), que condicionam a 
dcfini~ao de uma estratcgia de desenvolvimento precisa, 
agravada pela excessiva dependcncia de condi~oes 
exteriores adversas (crcdito, acesso a fundos comuniuirios 
limitado, reduzida capacidade de negocia~ao, etc.). As 
possibilidades de desenvolvimento futuras deverao cada 
vez mais ass en tar em determ inadas prod u~oes particulares 
vocacionadas para mercados intersticiais, apoiadas no 
estabelecimento de urn a rede de complcmentaridadcs com 
outras actividades. 

0 segundo subconjunto abarca urn lcque mais variado 
de industrias, que sendo intemamente diferentes, apre
sentam alguns aspectos em co mum. Nestes salientam-se a 
valoriza~ao dos recursos natura is (de origem agro-florestal 
e minerais nao meuilicos), a naturalidade dos empresarios 
e o exercfcio continuado de algumas actividades que se 
traduziu na forma<;ao de uma certa tradi~ao industrial. 
Englobamos nestc grupo, as industrias das frutas e bebidas, 
da madeira (serra<;oes), dos tcxteis e vestuario, dos 
artcfactos de cimcnto e algumas dos produtos meuilicos e 
material de transporte. 

Todas estas industrias (salvo algumas excep~oes) tern 
a par de produ~ocs espccfficas, que colocam no mercado 
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locale regional, uma componente exportadora, com alguns 
produtos inovadorcs (por exemplo, no ramo dos artefactos 
de cimento desen vol veu-se urn tipo de bloco- interbloco, 
scm necessidade de elementos de liga<;ao ( cimento) quando 
da constru~ao ou no caso dos produtos metalicos, com o 
domfnio do mercado nacional de pe~as para a agricultura 
- marca Verdugo). 0 principal destino das exporta<;oes 
para os produtos destas industrias 6 Africa. Nas restantes 
industrias de produtos metilicos verifica-se uma forte 
liga~ao com o sector da constru~ao civil, predominando 
mcrcados exteriores a csta rcgiao (Lisboa e Porto). 0 tipo 
de industria envoi vida (Metalomecfmica Beiraltina, SA), 
fazendo parte de urn grupo de empresas, em que predo
minam as actividades ligadas a constru<;ao civil (desde a 
contabilidade e projectos ate aos transportcs), e a instala~ao 
reccnte no concelho de Mangualde, diferencia este 
investimcnto no subconjunto de industrias que definimos. 

Por ultimo, as industrias tcxteis e do vestuario, 
actividades onde se tern vindo a constituir uma cultura 
tccnica e urn conjunto de interdependcncias produtivas, 
cuja importiincia se pode avaliar pelo tipo de rela~ocs 
desenvolvidas entre empresas dcste concelho e mesmo 
com o exterior. 

Este segundo subconjunto de industrias e, assim, 
diversificado, coexistindo situa~oes de maior atraso ao 
nfvel organizativo e tccnol6gico, com outras de maior 
estrutura~ao e organiza~ao. 

0 terceiro subconjunto que identificamos destaca-se 
claramentc dos restantes pelo scu caractcr de abertura ao 
exterior, tanto no que sc rcfcre as caracterfsticas do 
investimento e dos invcstidores, como tam bern ao destino 
da produ~ao cas caracterfsticas organizativo-tecnol6gicas. 
Distinguimos nestc subconjunto as industrias cuja 
instalac;ao foi motivada pcla inexistcncia de actividades 
similares c nas necessidades previsivcis do mercado 
(industrias dos dcrivados asfalticos e do bctii.o pronto), das 
outras industrias, cujo motivo fundamental de localiza~ao 
asscnta na disponibilidadc de recursos naturais e humanos 
e nas caracterfsticas deacessibilidade (industrias de bebidas 
e aglomerados de madeira). 0 estabelecimcnto Citroen 
fazendo parte deste subconjunto distingue-se por possuir 
urn passado mais Iongo, resultando de urn conjunto de 
circunstiincias decorrcntes da legislac;ao em vigor, da 
vontade dos investidorcs locais e das restantes caracterfs
ticas que referimos para esta area. 

Assentando o tipo de rela<;oes desenvolvidas pelas 
empresas dcste subconjunto com o espa~o local, mais na 
explora<;ao dos recursos que no estabclecimcnto de rela~oes 
de complemcntaridade entre estabelccimentos e 
actividades, nao 6 mcnos importante o efeito de 
demonstra~ao e de forma~ao de uma mllo-de-obra sem 
tradi~ao industrial e o volume de cmprego criado, com 
consequcncias na fixa<;ao de popula~ao e adensamcnto da 
malha urbana. A nfvel da industria de aglomcrados de 
madeira verifica-se o estabelecimento de urn con junto de 
rcla~ocs com industrias de madeira (scrra<;oes), pel a via da 
aquisi~ao de produtos marginas (estilha). 



Elementos para a compreensiio do processo de industrializac;iio em Mangualde 

5. NOTA FINAL 

Os elementos que aprescntamos permi tern comprecnder 
as transformacoes que o tccido produtivo do concelho de 
Mangualde registou sobrctudo nas duas dccadas mais 
recentes. 

Dos problemas deste sistema industrial dcstacamos: 
- as caracteristicas da mao-de-obra e dos industriais 

no que se refcre a formacao e a consequente dificuldade 
em estabclecer metas c cstratcgias de actuacao; 

-o relative isolamcntodos industriais desteconcclho; 
- a falta de informacao ao nivcl do proccsso produtivo 

e dos produtos c mcrcados; 
- a falta de services complcmentares da actividade 

desenvolvida; 
-a dimenslio das cmpresas com conscqucncias no 

acesso a crCdito e a fundos cstatais e comuniwrios. 
Estes aspectos revelam-se de extrema importancia 

dadas as condicoes de concorrcncia cada vez mais apertada 
decorrentes da cresccnte libcralizacao dos mercados. 

A definicao de uma polftica de apoio as actividades 
industriais de ambito locale regional devera privilegiar 0 

dcsenvolvimento de urn con junto de services cacti vidadcs 
de suporte as industrias, a formacao e a informacao a 
diversos nfveis, o estabelccimento de uma rcdc de contactos 
entre emprcsas (a nivcl da concepclio c da procura de 
novas produtos, de relacocs de cooperacao e 
subcontratacao, decomercializacao, etc.), o cnvolvimcnto 
das autarquias c da sociedadc na criacao de condicocs 
favoraveis ao investimcnto. 

A estratcgia de dcscnvolvimcnto das cmprcsas dcvera 
passar pcla divcrsificacao dos produtos c pela formacao e 
recrutamento de mao-dc-obra com qualificacoes mais 
elcvadas e pcla aposta em pcqucnas inovacocs c produtos 
que o mercado tenha capacidade de absorver (local, 
regional, nacional e mesmo internacional). Serao tam bern 
decontinuaradcscnvolveras rcla96cscomoutrasindustrias 
(locais e cxteriores) de forma a ultrapassar o actual 
individualismo, sobrctudo dos cmprcsarios das firmas 
mais pequcnas. 

0 papcl dos agcntes de mcdiacao (Autarquia e 
Associacao Industrial da Rcgiao de Viseu) c ncstc contexte 
fundamental, ja que atcndcndo as caracteristicas das 
cmpresas deste concclho, sao os unicos elementos com 
capacidade de imporcm condicoes a crcscentc procura 
desta area para a instala9li0 de unidades. 
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