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Mira Amaral t

Opgeo por Africa gararrte
futuro da indfstrla naclonaE
Entre o Leste europeu e Africa, as ops6es l?jl;f[1';1,'iffffi}T*;'.";
dos industriais portugueses devem cair #fl:[".S1ffi;;n3'i:#;
SObfe esta Ultima. ..TgmOS j6 Um aCefVO excelente,masfaltaconsolidar

de conhecimentos e afinidades que nin- [1?f:?:".3"':;?:'ffiH:"l:
gu6m pode pOr em causa>, diz MiraAma- '-bY 

3ffiffiiltr":"ft..
ral. A Leste fica a expectativa de dias ;*il:ffff$,:?:Jff'eii$:
melhores. Quanto ao PEDIP, trata-se Dll? -
apenas de *historias de sucesso,> ,".hurtfl$i:::,1;!;:

que terd de ser negociado o
Jos6 Manuel de. Quando otrtivemos o PE- novo Quadro Comunit6rio de
Vasconcelos DlP, muitos consideraram que Apoio para Portugal e isso ser6

G o d i n h e i r o s e r i a m a I a p l i c a d o " o n o v o p a c o t e f i 1 a n c e i r o d e
Afinal constata-se que da ma- apoio a Portugal. E nesse qua-

<O Jornal da Economio> neiracomotemosgeridooPE- droqueteriidehaverlugarpara
- E, conhecido, em termos DIP, este tem sido transparen- um programa de apoio ir indfs-
de PEDIP, como o Ministro te. Bruxelas tem todos os indi- tria portuguesa. O nome que
300 por cento. Para 1991, os cadores de gestio do PEDIP e lhe chamem 6 para mim secun-
dados de que dispoe apon- n6s temos isso tudo disponibi- diirio,digamosqueeumaques-
tam no mesmo sentido dos lizado.Hiiumagestioperfeita- taosemdntica.
anos anteriores? mente transparente. Aliiis, pen- O que 6 importante 6 que no

Mira Amaral - Sem dri- so que d o primeiro prograrna novo quadro comunitdrio de
vida. A linha orgamental espe- comunitdrio a ter indicadores apoio d indfstria portuguesa
cificadoPedip-aquelaqued de gestSo tEo ponnenorizado exista urn programa de apoio
gerida directamente pelo Mi- que facilmente se sabe tudo o que consolide de facto aquilo
nist6rio da Inddstriae Errergrae que se passa. que o PEDIP tem feito de posi-
sem ligagio a Bruxelas - foi P. - As autoridades co- tivo na inddstria ponuguesa.
executadaa l00porcentonos munit6riasestSoplenamente Tenho uma visdo clara de
anos de I 988 a I 990, quer em satisfeitas com a execugio do como 6 que esse programa de-
termos de compromissos quer Programa... ve existir. Deve estar de acordo
em termos de pagamentos. Pa- R.- O comrss6rio Bange- com as orientag6es e pnonda-
ra este ano, tudo indica, consi- man, quando esteve em Pclrtu- des da pol(tica industrial portu-
derando os dados do primeiro gal chamou-me o "ministro guesa. Essas orientaE6es e es-
semestre, que tal volte a acon- 300 por cento" devido a essa sasprioridadesemtermoshori-
tecer. E isto porque continua- execugio e considero que o zontais sdo: inovagdo e desen-
mos com o mesmo ritmo de PEDIPtemdadoumapoioex- volvimentotecnol6gico,aqua-
execugdo que tinhamos nos tremamente importante d in- lidadeedesign,oapoiohsmar-
anos anteriores. Posso dizer- ddstria portuguesa. Como eu cas portuguesas, o apoio )r in-
-lhe que o PEDIP tem tido um tamb6m jri disse, o PEDIP tem trodugdodetecnologia,s limpas
grande sucesso em Pornrgal. feito coisas extremarnente po- naindristriaeoapoiotamb6mi
Em Bruxelas ele foi um factor sitivas. Masaindafaltaconsoli- intemacionalizagdo da indris-
dereforEodanossacredibilida- dar tudo aquilo que tcm sido triaportuguesa. Istoemtermos

de pnoridades horizontais.
Em termos de prioridades

sectoriais temos o problema da
modemizaEdo dos nossos sec-
tores rndustriars tradicronais"
como o t6xtil. vestuiirio e o
calqado, temos o lema do de-
senvolvrmento das tecnologras
de informagio e da electrdnica,
dos bens de equipamento, da
indfstria autom6vel e compo-
nentes para autom6vel, intro-
duz-ido agora por este esforgo
que temos feito de captaEdo de
investimento estrangeiro, e te-
mos ainda o oroblema das eco-
-indtstrias, das indfstrias lim-
pas. E ainda temos aquela gran-
de prioridade que sempre hou-
ve de aproveitamento indus-
trial dos recursos naturais oor-
tugueses, quer recursos flores-
tais, minerais" ou as agro-ln-
dustriais. Essas sdo as grandes
linhas da prioridade da indris-
tria porhrguesa horizontais e
sectoriais.

l-ogicamente um progralna
de apoio ir indristria 6 um ins-
trumento da politica industrial
e por isso deve estar de acordo
com estas prioridades que refe-
n .

URSS ndo 6 problema

P. - Os acontecimentos
mais recentes na URSS e no
Leste da Europa nao condi-
cionarSoa vinda para Portu-
gal, n6o dos fundos estrutu-
rais quejd estao consignados
aos virios programas desti-
nados ao nosso pais, mas os
que estio em negociagoes
com vista i consolidagao dos
avangos que entretanto fo-

ram conseguidos na nossa in-
dristria?

R. - Bom esse problema
ndo sou eu que vou negoclar.
EstSo a decorrer confer€ncias
lnter-govemamentals, em que
os meus colegas dos Negdcios
Estrangeiros e das Finangas es-
tao presentes. Os acontecimen-
tos a Leste nao podem prejudi-
car ou fazer esquecer d Comu-
nidade a necessidade de conti-
nuar a apolar os paises menos
industriali zados da Eurooa Co-
munildria. 56 assim se saranfi-
rii uma integragdo harmoniosa
desses paises no Mercado Uni-
co Europeu e na UEM"

Temos por muito claro que
a UEM pressup6e a continua-
q6o do apoio estrutural a Portu-
gal para que o nosso pais possa
integrar-se harmoniosamente
nessa Europa. N6s ndo quere-
mos umaEuropaaduas velocr-
dades. e portanto continuare-
mos a precisar de apoios para a
integragdo na UEM.

Os acontecimentos a lrste
nio podem fazer esquecer a
necessidade que a Comunida-
de tem de contrnuar a aooiar
paises como Pornrgal. Ist6 6 do
rntcresse da prdpria Comunr-
dade, porque, ao querer apro-
fundar-se atravds da UEM, tem
todo o interesse em que os seus
membros tenham nela uma in-
tcgragdo harmoniosa. E por is-
so julgo que o tipo de instru-
mentos de apoio a um pafs co-
mo Porrugal, que jd 6 uma eco-
nomiade mercado, e agora pre-
cisa de apoios para consolidar
essa econom ia dc mercado, sdo
diferentes do tipo de instru-
mentos de apoio aos paises do
Centro e lrste Europeu. Eque
nesses paises ainda ndo existe
uma economia de mercado.
Temos ainda de lhes ensinar o
ABC das regras elementares da
economiade mercado. Nio va-
le a pena estar a dar aporos
financeiros, se ndo se corrigi-
rem as estrufuras e as mentali-
dades.

Hi{ portanto todo um traba-
Iho preliminar a fazer nestes
paises de Centro e Leste Euro-
peu que ern Ponugal estd lerto.
N6s jii estamos numa econo-
mia de mercado. iri temos em-
presiirios e trabaliadores cons-
cientes nessa mat6ria. Diga-
mos que o nossoquadro mental
1ii estii a funcionarnumaecono-
mia de mercado, embora com
defici€ncias.

Nesses paises do Centro e
Leste Europeu o problema 6
antenore este: e alterar as estm-
turas para que progressiva-
mente se venham aajustara um
quadro de economia de merca-
do. Por isso esses paises nlo
estio em condigdes de uma
adesdo ?r CEE imediatamente.
e por isso o tipo de apoio que a
Comunidade lhes prestarii 6 di-
ferente daquele que 6 dado a
um Estado Membro como Por-
tugal,,

A|rica i a opgdo

P. - Em que medida a
indristria portuguesa pode
ser afectada pelo que se esti a
passar na Uniao Sovidtica e
em outros paises do l,este Eu-
ropeu?

R. - Se me perguntar o
meu senlrmento em termos de
probabilidades lrste europeu/
Africa eu dir-lhe---ei clara-
mente que aposto mais em
Africa que no lrste europeu.

Porqu€'/ Porque temos uma
experi€ncia em Africa, conhe-
cemo-la , temos, neste domf-
nto, vantagens comparativas
face a outros pafses.

Nas minhas visitas corno
ministro da Indfstna e Enersia
ao continente africano, e lnis-
mo antes, concluf que esses
paises t0m aconsci€ncia de que
necessitam dos portugueses
para a modemizaqdo das suas
economias. N6s temos umaca-
pacidade de ffabalhar nesses
pafses que os outros nao tCm.

Podemos terem Africauma
estratdgia de utilizagdo indus-
trial que passa por muitos in-
vestimentos em sectores indus-
triais tradicronais serem feitos
em Africa e ndo continuarem a
ser feitos em Portusal.

P. - Refere-seio fen6rne-
no da deslocalizagio indus-
trial?

R. - Sim. [Iii equipamen-
tos em Portugal, em certos sec-
tores, que jd nao sdo vidvers
mas que poderAo ser utilizados
nos paises africanos de expres-
sio oficial portuguesa. Em
Africa n5o se pode ter a riltima
palavra da tecnologia porque
n6o existe uma estrutura de ma-
nutenEeo e de pessoas para as-
segurar o funcionamento des-
ses equipamentos e portanto
muitos equipamentos que jd
ndo sdo competitivos em Por-
tugal podem nanrralmente ser
os mais indicados para esses
paises africanos.

Portanto, os industriais por-
tugueses t€m aqui uma boa
possibilidade de investimento
em Africa com equipamentos
que s6o inteiramente adequa-
dos ao funcionamento desses
paises- Isto 6 nitido em sectores
industriais tradicionais e oor
rsso 6 que tcnho dito que-hii
uma estratdgia europeia que 6
complementada a uma esffat6-
gia afncana.

Em sectores rndustriais tra-
dicionais os industriais portu-
gueses em Pornrgal ou no espa-
goeuropeu t€m de se preocupar
com o aumento da oualidade e
da orodutividade das suas em-
presas e t€m de se preocupar
com a sua imasem de marca.

Digamos qle aqui em Por-
tugal e na Europa t€m de fazer
aquilo que eu chamo um cres-
cimento em qualidade. Mas jd
ndo estdo na preocupagio de
expandir as suas unidades pro-
dutr_vas.

E justarnente em Africa,
nestes pafses que deselam ago-
ra o esforgo industrial portu-
gu6s para a sua populaqdo, que
os portugueses se podem ex-
pandir. H6 aqui uma estrat6gia
articulada: na Europa um cres-
cimento em oualidade. em
Africa estratdgras de expansdo
nessa perspectiva de localiza-
qdo industrial utilizando equi-
pamentos que sdo perfeita-
mente ajustados is realidades
desses pafses.

P. - Mas os mercados a
Leste t€m um grande poten-
cial de crescimento.
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R. ._ E evidente
que sirn. Esses paises
estio muito carencia-
dos de bens de consu-
mo, que s6o Jrerfeita-
mente acessiveis nos
mercado.s erlropeus
em que vlvemos.

Mas eles t€m um
problenra grave com
pagamentos. Neste
aspecto, as empresas
portuguesas t€m de
ser muito cautelosas,
uma vez que ndo t€m
estrutura financeira
que lhes permitaestar
a suportar tais encar-
gos financeiros. Sur-
gem dai grandes ris-
cos de fal€ncia, pelo
que terSo de sermuito
cautelosas nas suas
relag6es com o l,esle
Europeu.

Por outro lado, es-
ses mercados sio des-
conhecidos para as
empresas ponugue-
sas. Nds ai ndo temos
o d-vontade com
que estamos em Afii-
ca.

Para o Lrste Euro-
peu, ou viunos com
outros, ou aproveltan-
do financiamentos de
terceiros. S6zinhos €
demasiado aniscado.

O exemplo mais
recente que tivemos
foi com o sector do E
calgado. que exporta-,i
vamuitoparaaURSS 

E
e que agora se vru aE
Draqos Com lncum- 9
primentos de paga-';
mentos. Portanto, em
termos ffsicos. 6 ver-
dadeque o kste Europeu € um
grande mercado, mas, em ter-
mos econ6micos, eles nio t6m
os meios de pagamento neces-
sdrios para fazer face is suas
responsabilidades.

ConcorrOnciado Leste

Unr outro aspecto a reler. e
queestes pafses vdoter, apraz-o,
produgdes que vao competir
com as produqdes nacionais.
em sectores tradicionais, na
metalomecinciaoumesmo nas
agro-indristrias.

A nossa resposta vini pelo
aumento do nosso esforgo de
modemizagio, para que nos
possarnos manter 2r frente do
pelotio dos paises da segunda
linha de desenvolvimento in-
dustrial.

Este esforgo de modemiza-
gdojii cornega a ser visivel. Nos
sectores tradicionais, como por
exemplo o t€xtil, na medida em
que a ind(stria portuguesa dei-
xar de trabalhar a feitio. para
conregar a produzir marcas
pr6pnas e a ter o controlo dos
circuitos de distribuiEio exter-
nos, menos vulneriivel estard ?rs
press6es das produqdes do [rs-
te. Isto porque estes pa(ses vio
entrar. neste sector. numa fase
por que Porrugal jd passou. te-
mos que evoluir para um pala-
nrar superior, com produtos de
alta qualidade, de alta gama e
crianclo marcas pr6pnas.

P. - At6 que ponto estii a
ser conseguida a moderniza-
gao efectiva da nossa indris-
trial 0s industriais portr:-
gueses est6o sensibilizados?

R. - Nesse dominio. o PE-
DIP tern tido eur Portugal unr
cardcterpioneiro na infi oduglio
na indristria ponuguesa dos
t'actores dinArnrcos de competi -
tividade: rnovagdo. desenvol-
vilnento tecnol69ico, qualida-
de, design, os recursos alta-
mente aualificados.

O PEDIP tem viirios pro-
grarnas para apoiar todas eslas
vertentes. Tem tambem apoia-
do as tecnologias limpas.

Por outro lado, as empresas
ponuguesas comegam j6 adeli-
near estratigias ao nivel da di-
ferenciaqio do produto. At€ hii
pouco. elas preocupavam-se
apenas com a racionalizagio
das suas unidades de produgdo
e em produzir. Hoje jd se come-
Eam a preocuparcom os produ-
tos. Estamos jii numa fase mais
sofisticada, em que nioestii em
causa produzir qualquer coisa.
mas diferenciar o produto pela
qualidade, pelo design, pela
imagemde marca.

Notam-se tarnHm nitidos
aumentos de produtividade nas
empresas. Repare-se que te-
mos ganho quotas de mercado,
mesmo apesar de a pol(tica
cambial ter deixado de acomo-
dar o diferencial de inflagao
entre Ponugal e os paises de
destinos dirs nossas exporta-
qoes. Ou seja, os ganhos de
produtividade das empresas
permitiram-lhes n5o sri vencer
o diferencial de inflag6es como
uTbdr ganhar quota de mer-
caoo.

Relativarnente d diversifi-
caqio industrial, d nottlrio que
unto o PEDIP como o SIBR
t€rn dado srande contributo.

O Sirrpidip apoiou anroder-
nizagdo e a diversiftcaEio nos
distritos mais industrializados e
o Sibr apoiou a indfstria nos
menos industrializados e em
Setdbal.

O Pedip. em temros de grart-
des pr<rjectos, apenas apoiou a
recuperagio cla Mabor, a fiibri-
ca da Cofap, em Cantanhede e
da Samsung. ern Sintra.

O Sibr aporou mars proJec-
tos de rnvestinrento estrangeiro
que contribuirarn para a nossa
diversificaqio: apoiou o pro-
;ecto da Valrnet. no Monti.1o,
apoia o investirnento da Ford

Electronics, enr Setribal, o da
FordlVW. para s6 referir os
mais significativos.

Em perspectiva estii um no-
vo investimento da Samsung.
no dominio da microelectrdni-
ca. mas que pretendemos vd
para o Vale do Ave. Ai serd o
FEDER. via Sindave. a apoiar

Para Setdbal, n5o se pers-
Dectiv.un mais investimentos
para al6m dos induzidos pelo
projectoFordfr'W.

P. - Com tantos investi-
mentos para a regiao deSetri-
bal, n5o haver6 riscos de so-
bre-investimento?

R. - Para a regiAo de Setri-
bal sim,masparaSines ndo. De
qualquer forma, jii mudiimos a
agulha e agoraqueremos novos
investimentos no Vale do Ave.
Foi nesse senlido que o Minis-
tdrio do Planeamento negociou
em Bruxelas a linha espec(fica
de apoio ao Vale do Ave, atra-
vds do Sindave - Sistema de
Incentivos ir Diversificagio [n-
dustrial do Vale do Ave.

Hri tambem industriais por-
tugueses que estio interessados
na regiSo. E inclusivamente at6

Mira Amrral
<Os Sanhos de plodutividade das empresas pomrguesas t6m-lhes garantido maior quota nos mercados exlemos)

dro. E antes um exer-
cfcio continuo e per-
manente de reflexdo
sobre o sistema ener-
gdtico. Criiimos uma
estrurura que eshre
permanentemente
em fun96es.

OnossoPEN ha-
bilita os decisores so-
bre polftica energ6ti-
ca com um conJunto
de informagdes, por
forma aque seja sem-
pre possivel tomar as
decisdes conectas.

As decisdes re-
centes, passam pela
diversif icagSo das
fontes energ6ticas -
introdugdo do carv6o
e do gris natural -
diminuindo a nossa
depend0nciaem rela-
g5o ao petr6leo. Foi
nesse quadro que op-
tou pelo giis natural.

Por outro lado,
com estafilosofia, au-
menta a nossa efi-
ci€ncia energ6tica.
um ouEo aspecto a
destacar, 6 que pela
primeira vez foram
quantificados todos
os asDectos relativos
ao impacto ambien-
tal"

Os investimentos
em curso no sector
sdo signif icat ivos:
200 milhdes no g:is
natural, apoiado pelo
Pedip e pelo Quadro
C o m u n i t 6 r i o  d e
apoio portugu€s; na
produg6o indepen-
dente de electricida-
de" teremos investi-

mentos superiores a 200 mi-
lh6es de contos: a Petrogal, na
iirea industrial e comercial ore -
v€ investimentos da ordem dos
I l0 milh6es de contos; a EDP
tem um olanode investimentos
privilegiando a i{rea de trans-
porte e distribuiqdo que ron-
dam os 430 milhdes de contos:
elc.

Isto demonstra o esforEo
que esli a ser feito tamrem no
sectorenergdtico.

O problema da racionalrza-
qdo da energia n6o se coloca
tanto ao nfvel das actividades
industriais como nas terci{rias.
As actividades industriais t€m
de serracionais na utilizag6o da
energia, sob pena de deixarem
de sercomoetitivas. Nas activi-
dades tercidrias, esse problema
6 mais difuso e. tarnMm, mars
dificil de racionalizar a utiliza-
gdo de energia. E neste sector
que se coloca a necessidade de
uma maior efici€ncia energdti-
ca.

EDP ndo estd em
privatimgdo

mentos necess6rios ir modemi-
zaqdo das suas vdrias redes de
distribuigdo, muitas delas qua-
se obsoletas. Com o endivida-
mento com que estava, a EDP
nio tinha capacrdade para fazer
face ao esforEo de investimen-
to na produgdo e na distribui-
g5o. Algo tinha de serfeito. Dai
a abertura ir iniciativa privada
da produEdo de energia.

A primeira central 6 jri a de
ciclo combinado daTapada do
Outeiro. Fez-se um concurso
intemacional, cujos resultados
finais slo do dominio priblico.
O cons6rcio Siemens, o que foi
escolhido, esti agora a nego-
ciar com a EDP e com os futu-
ros concessioniirios da rede de
transporte de alta pressdo as
condiE6es de fomecimento do
ges.

O problema da Central do
P€go 6 diferente. Esta 6 um
activo da EDP, sendo portanto
do Ambito intemo da empresa.

Assim. a EDP pretende vender
a central que jii tem em constru-
Edo, esrando a desenvolver as
consultas que entende necessd-
rias. Pela parte do Mrnist6no so
seremos chamados para homo-
logarou ratificaras decis6es do
Conselho de Gest6o da EDP.

PAgo vendida
depois de Outubro

A Central do P€go n6o serd
vendida dentro desta legislatu-
ra. A data anunciada pela Co-
municagdo Social, como sendo
a data Iimite - 30 de Setembro
- n6o tem fundamento. As
coisa.s t€m de ser feitas com
transpar€ncia e lisura de pro-
cessos, e neste caso a variiivel
tempo n6o d a varirivel de deci-
sdo deste processo. A EDP ain-
da est6 a fazeras suas andlises e
ainda n6o fez chesar nenhum
relat6rio sobre o assunto ao Mi-
nist6rio.

paraaproveitaroprojecto Ford/ P"- A produgao de ener-
WV. No fundo. acaba por se gia vai ter dois grandes cen-
criar uma complementaridade tros produtores de energia: a
entre as duas regides Setribal e Central da Tapada do Outei-
Vale do Ave. ro e a do F€go. Como est6 o

processo desta riltima?
Energia R. - Antes de tudo, esta

cotnplnnodinhmico opgiopela-produgIoprivada
decorre do facto de se conside-

P. - A nivel energ6tico, a rar nlo haver nenhunta razdo
apresentagaodoPlanoEner- para que a EDP nrantivesse o
g6ticoNacionallevouhopgao monop6lio da produgdo de
pelo giis natural.,. energia. NEo se nata de privati-

R. - Numa economia de zar a EDP. O que se fez foi
mercado, os planos nlo sio im- permitir a enhada de produto-
perativos mas indicativos. Mas res privados de enetgia.
num sector como o da energia, Por outro lado, a regulariza-
hd mesmo necessidade de unr gio dos pagiunentos das divi-
plano, uma vez que hii tend0n- dasirEDPveiornelhorarconsi-
cias de m6dio e longo prazos deravelmenteasituaEdofinan-
que devem ser delineadas. ceira da empresa. Mas isso ndo

Mas para nris um plano foi suficienteparapermitirque
energ6tico ndo d uma lei-qua- a EDP procedesse aos investi-


