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Resumo

A produtividade das empresas é determinada por uma panóplia de fatores internos e ex-
ternos, tais como a tecnologia, o capital humano, o paı́s e a região, o setor industrial, a
empregabilidade e o tipo de comércio (nacional, internacional ou ambos). Este último fator
é considerado um dos mais relevantes uma vez que é visto como um difusor de conhe-
cimento e permite a internacionalização das empresas. As empresas são recorrentemente
afetadas pelo ambiente envolvente, instigando mudanças intensas na sua competitividade,
estrutura e produtividade. Acontecimentos como a entrada da China na Organização Mun-
dial do Comércio ou a introdução do Yuan chinês no cabaz de moedas do Fundo Monetário
Internacional tiveram fortes repercussões nas trocas globais, provocando o seu incremento.
Assim, as empresas sentiram a necessidade de se internacionalizarem de modo a aprovei-
tar esse mercado em crescimento, colmatando também assim as limitações de crescimento
impostas pela dimensão do mercado nacional. Neste sentido, têm sido feitos vários estu-
dos com objetivo de evidenciar a relevância do comércio internacional e a forma como este
influencia a produtividade e, de um modo geral, o desempenho das empresas. Apesar de ha-
bitualmente ser dada mais importância às exportações, as importações têm vindo a tornar-se
uma prática cada vez mais comum e constituem uma mais valia para a empresa, uma vez
que possibilitam a adoção e a reprodução das tecnologias importadas. Assim, o presente
relatório de estágio pretende investigar, através da revisão da literatura já existente sobre o
tema, a analogia entre as importações e a produtividade das empresas. Foi executado no
decorrer do estágio curricular na Paul Stricker, SA, uma empresa que se dedica à conceção,
desenvolvimento e distribuição de produtos promocionais e que se encontra em constante
processo de internacionalização. O estágio decorreu entre os meses de Setembro a Dezem-
bro de 2016 e foi realizado no âmbito do Mestrado em Economia, com especialização em
Economia Industrial, da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. Para além do
objetivo principal do presente relatório, foi também elaborada uma análise comparativa entre
a evolução da empresa e da economia nacional, onde se pode concluir que o desempenho da
Paul Stricker é acima da média, provavelmente devido à sua forte internacionalização.

Palavras-Chave: produtividade; comércio internacional; importações; I&D; PTF;
Classificação JEL: F10; F23; D24;
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Abstract

The productivity of firms is determined by several internal and external factors, such as
technology, human capital, country and region, industry, employability, and type of trade
(national, international or both). This last factor is considered one of the most relevant since
it is seen as a knowledge diffuser and allows firms internationalization. The external en-
vironment increasingly affects firms, instigating intense changes in their competitiveness,
structure and productivity. Events such as China’s accession to the World Trade Organiza-
tion or the introduction of the Chinese Yuan into the International Monetary Fund’s basket of
currencies have had a strong repercussion on global trade, causing an increase in them. Thus,
companies are already aware of the necessity to internationalize not only to take advantage
of this increase but also because domestic market is often not enough to respond to their
growth needs. In this sense, several studies have been carried out to highlight the relevance
of international trade and how it influences firms productivity and performance in general.
Although exports are more and more important, imports are becoming an increasingly com-
mon practice and add value to the company as they enable the adoption and replication of
imported technologies. Thus, this internship report intends to investigate, through a review
of the existing literature on the subject, the analogy between imports and firms productivity.
It was executed during the curriculum internship at Paul Stricker, SA. This company dedi-
cates itself to the design, development and distribution of promotional products and is in
constant process of internationalization. The internship took place between September and
December 2016 and was conducted under the Master in Economics with specialization in
Industrial Economics of the Faculty of Economics of the University of Coimbra. In addition
to the main objective of this report, a comparative analysis of the evolution of the company
and the national economy was also carried out. I concluded that Paul Stricker’s performance
is above the average, probably due to its strong internationalization.

Keywords: productivity; international trade; imports; R&D; TFP;
JEL Classification: F10; F23; D24;

viii





Conteúdo
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encontra-se dividido entre as páginas 48 e 49) . . . . . . . . . . . . . . . . 47

C.1 Intensidades de Investigação & Desenvolvimento (I&D) por paı́s e por indústria
(despesas de I&D por valor acrescentado; em percentagem) (1973-2002) . . 50

C.2 Stock de capital de I&D por paı́s e indústria (1973-2002) . . . . . . . . . . 51
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Capı́tulo 1

Introdução

A produtividade expressa a utilização eficiente dos recursos produtivos como meio
para alcançar a produção máxima no menor tempo possı́vel e com o mı́nimo de custos.
Conforme consta na literatura, este indicador varia de acordo com vários fatores, entre eles
o paı́s, o setor da indústria e o comércio internacional. É neste último fator que se vai focar
o presente trabalho uma vez que têm sido feitos, ao longo dos anos, vários estudos sobre a
existência de diferenças entre as empresas abertas ao comércio internacional e as que não
estão sensibilizadas para este tipo de negociação.

Hoje em dia o comércio internacional é visto como um difusor de novas tecno-
logias influenciando a produtividade e esta, por sua vez, afeta o crescimento da empresa e
do paı́s. Apesar de falar em comércio internacional como um todo, neste trabalho irei focar
principalmente as importações uma vez que o estágio curricular decorreu no departamento
de compras da Paul Stricker, SA e é com a importação que este departamento lida no seu
dia-a-dia.

A literatura mostra, ao nı́vel da empresa, a existência de uma correlação positiva
entre produtividade e importações. No entanto, a importação só compensa se os seus ganhos
de produtividade forem elevados uma vez que existem custos fixos associados a esta. Para
além do argumento da transferência tecnológica, existe ainda o contra-argumento da mão-
de-obra barata que reduz os custos de produção e permite uma maior margem no preço de
venda na empresa importadora.

O objetivo deste trabalho é analisar o impacto das importações na produtividade
das empresas. Para atingir o objetivo proposto irá ser feita uma revisão da literatura existente
sobre o tema.1 No entanto, antes disso será feita uma breve apresentação da entidade de
acolhimento do estágio curricular onde será dada a conhecer a história da empresa, alguns
indicadores económicos relevantes, o processo de importação e o ciclo de negócio.

1Não será feito um estudo de caso da empresa onde decorreu o estágio curricular sobre este tema pois não
era possı́vel a utilização de informação não pública.
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Posteriormente será feito um resumo das tarefas desenvolvidas no decorrer do
estágio e um balanço do mesmo. Será ainda feita uma análise comparativa entre a evolução
da empresa e a evolução da economia nacional.

Finalmente, será feita a revisão bibliográfica que permitirá atingir o objetivo pro-
posto inicialmente.

Por fim, serão apresentadas as conclusões que o trabalho realizado permitiu obter.
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Capı́tulo 2

Apresentação da Entidade de
Acolhimento

A Paul Stricker, SA dedica-se à conceção, desenvolvimento e distribuição de pro-
dutos promocionais a empresas com um setor de atividade associado ao seu, adotando uma
estratégia business to business. Ou seja, a empresa apenas vende a entidades com a mesma
área de atividade, consideradas revendedoras, que posteriormente farão chegar o produto ao
cliente final (Stricker, 2015).

2.1 História

O Grupo Paul Stricker foi criado em 1944 e dedicava-se, na altura, ao comércio e
reparação de material de escrita(Stricker, 2016a). A empresa foi crescendo ao longo dos anos
e na década de 70 assumiu-se como pioneira do setor do brinde em Portugal o que provocou,
já nos anos 80, uma intensificação da sua atividade (Stricker, 2015). Em 1987 a presidência
foi assumida por Ricardo Stricker, filho do fundador Paul Stricker (Bajouco, 2011).

No ano 2000 foi lançado o primeiro catálogo de brindes promocionais e o core

business sofreu uma alteração com a criação de uma equipa de procurement dedicada ao
sourcing no Oriente. Com o lançamento do catálogo e devido à posição de destaque da
Stricker no mercado, foi necessário criar um armazém com capacidade suficiente para satis-
fazer a procura. Assim, em 2003 foi inaugurada a nova sede no Núcleo Industrial de Murtede
(Stricker, 2015).

Em 2007, a empresa passou a sociedade anónima alterando-se a sua designação
para Paul Stricker, SA (Bajouco, 2011). Nesse mesmo ano, a Stricker deu o primeiro passo
para a internacionalização com a participação na ExpoReclam Madrid. Em 2009, a Stric-
ker abriu um escritório em Shanghai dedicado exclusivamente ao procurement (EPPI, 2012;
Stricker, 2015).
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O ano de 2010 foi de grandes mudanças na Stricker: Catarina e Paulo Stricker,
filhos de Ricardo Stricker, juntaram-se à empresa (EPPI, 2012). Simultaneamente foi inau-
gurado um escritório com showroom em Lisboa e em Barcelona sendo que, no da cidade
espanhola, foram contratados diversos comerciais com experiência nesse mercado. Ainda
nesse ano a empresa iniciou a expansão para o leste europeu com a participação na PSI
Dusseldorf (PSI, 2012).

Em 2011, a empresa participou pela primeira vez na CTCO em Lyon. Os anos
de 2012 e 2013 foram anos de conquista de novos mercados com a abertura de escritórios
em Alkmaar e Madrid, unidades comerciais em Paris, Varsóvia e Budapeste, e de uma sub-
sidiária em São Paulo, que tem como finalidade replicar o modelo de negócio europeu (Stric-
ker, 2015, 2016a). Também neste ano, a Stricker participou na Premium Sourcing em Paris,
na Suplier Days em Utrecht e na RemaDays em Varsóvia. Ainda em 2013 foi integrado o
serviço de personalização in-house que inclui as técnicas de tampografia, serigrafia, serigra-
fia têxtil, transfer, laser, bordado, sublimação e digital UV. Além destas técnicas existe a
possibilidade de personalização externa, caso a técnica pretendida não se inclua no leque de
técnicas disponı́vel in-house. Face às imposições do mercado, foi criada a marca hi!dea que
desde 2011 dá o nome ao catálogo anual e foi também criada a sub-marca hi!dea design com
o objetivo de desenvolver produtos com um design próprio (Stricker, 2015).

Em 2014 foi incorporada na Stricker a Str. Holding Co. Limited (XunDa), uma
holding com sede na China que tem como objetivo fornecer à equipa portuguesa um conjunto
de serviços de suporte (Stricker, 2016a). A sua criação deveu-se à lei chinesa que obriga as
empresas exportadoras a possuı́rem uma licença de exportação. Como muitos dos fornece-
dores da Stricker não têm essa licença, esta holding serve como intermediária comprando os
produtos na China e, posteriormente, exportando-os para a sede em Murtede.

Atualmente, a Stricker está presente em mais de 40 paı́ses tendo escritórios em
Murtede, São Paulo, Madrid, Barcelona, Paris, Bruxelas, Varsóvia, Istambul, Almaty e
Shanghai (Stricker, 2016a). O capital social é de 1.176.500,00e dividido por 8 sócios e
o Conselho de Administração, liderado pelo chairman, COO e CEO, está dividido em 7
áreas principais que, por sua vez, se subdividem:

• os departamentos de sourcing e procurement dividem-se em IT e XunDa (escritório de
procurement de Shanghai);

• a área de CFO subdivide-se em TOC (parte administrativa e financeira) e departamento
comercial;

• a direção de operações divide-se em armazém e produção;
Além das áreas descritas anteriormente existem também a direção de marketing, a

direção brasileira a que está associada à Paul Stricker Brasil e o departamento de produto.
Esta divisão pode ser vista mais detalhadamente na figura 2.1 (Stricker, 2016a).
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Figura 2.1: Organigrama da Paul Stricker

Fonte: Elaborado pelo autor, dados retirados de Stricker (2016a)

2.2 Indicadores Económicos

De acordo com o art. 3º, nº 1 da Lei 19/2012 de 8 de Maio, ”considera-se empresa,
para efeitos da presente lei, qualquer entidade que exerça uma atividade económica que
consista na oferta de bens ou serviços num determinado mercado, independentemente do
seu estatuto jurı́dico e do seu modo de financiamento”(AR, 2012).

Uma empresa insere-se numa das três categorias mostradas no quadro 2.1, de
acordo com os requisitos que preencha, segundo a Recomendação da Comissão Europeia
2003/361 (CE, 2003).

Quadro 2.1: Categorias de Empresas e Respetivos Requisitos

Fonte: Elaborado pelo autor, dados retirados de CE (2003)

A Paul Stricker, SA concluiu o ano de 2015 com 103 empregados e com um volume
de negócios de 17.233.356e (Stricker, 2016a) inserindo-se, por isso, na categoria das médias
empresas.

Tal como já foi referido, o volume de negócios em 2015 superou os 17 milhões de
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euros, representando um crescimento de mais de 4 milhões de euros (ou seja, 32%) relativa-
mente a 2014. Nos anos anteriores a 2015, como podemos ver na figura 2.2, este indicador
sofreu aumentos recorrentes (Stricker, 2016a).

Figura 2.2: Volume de Negócios entre 2011 e 2015 (milhões de euros)

Fonte: Elaborado pelo autor, dados retirados de Stricker (2016a)

Figura 2.3: Volume de Negócios por mercado (%) (2015)

Fonte: Elaborado pelo autor, dados retirados de Stricker (2016a)

Na figura 2.3 o volume de negócios está dividido por áreas geográficas mundiais
(Portugal (PT), Espanha (ES), França (FR), União Europeia (UE) e Resto do Mundo (RM)).
Em relação ao mercado português, em 2015, registou-se um crescimento superior a 2014,
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em parte devido ao facto da oferta comercial da Stricker ter subido o seu perfil, permitindo
que a empresa se posicionasse em negócios em que antes não tinha capacidade de operar. O
mercado espanhol também teve um crescimento significativo em 2015 relativamente a 2014,
o que permitiu que este mercado tivesse um peso na faturação total de 18%. Este cresci-
mento foi resultado de uma maior capacidade de posicionamento da Stricker no mercado e à
presença em feiras. É ainda de salientar que o cenário polı́tico espanhol e a forte concorrência
neste mercado foram obstáculos para que o crescimento da Stricker em Espanha pudesse ser
ainda mais significativo (Stricker, 2016a). O mercado francês, tal como em anos anteriores,
foi um dos que mais contribuiu para o crescimento da Stricker em 2015, representando cerca
de 23% da faturação total. Este sucesso é devido, principalmente, à relação qualidade-preço
dos produtos personalizados e ao rápido processo logı́stico e de entregas (Stricker, 2016a).

O mercado comunitário engloba um vasto conjunto de mercados sendo que os
mais relevantes são a Polónia, Bulgária, Bélgica, Roménia e Itália, representando 23% da
faturação total. De salientar que nos paı́ses do ocidente o crescimento está relacionado mai-
oritariamente com questões de personalização e qualidade enquanto que na Europa Central
e de Leste o foco é o preço, o stock e a rapidez na entrega (Stricker, 2016a). Por último,
o mercado extra-comunitário representa apenas 6% da faturação total. Apesar do seu baixo
valor, verificou-se um crescimento de cerca de 90% entre 2014 e 2015, representando já mais
de 1.000.000e. Neste caso destacam-se o Brasil, a Turquia e o Cazaquistão, no entanto, este
é um mercado muito volátil devido às barreiras logı́sticas existentes (Stricker, 2016a).

Também o número de clientes tem vindo a aumentar passando de 913, em 2006,
para 4000 em 2015 (Bajouco, 2011; Stricker, 2016b). Convém ainda salientar o rápido
crescimento do número de clientes entre 2012 e 2015, como podemos observar na figura 2.4.

Figura 2.4: Número de Clientes entre 2006 e 2015

Fonte: Elaborado pelo autor, dados retirados de Bajouco (2011) e Stricker (2016b)
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O aumento do número de clientes ao longo dos anos provocou um aumento no
número de encomendas sendo que o valor passou de cerca de 15.000, em 2006 para 87.000,
em 2015 como se pode ver na figura 2.5 (Bajouco, 2011; Stricker, 2016b). Isto significa que,
em termos diários, passou-se de cerca de 41 encomendas processadas, em 2006, para 238
em 2015.

Figura 2.5: Número de Encomendas processadas entre 2006 e 2015 (milhares)

Fonte: Elaborado pelo autor, dados retirados de Bajouco (2011) e Stricker (2016b)

Relativamente ao peso das encomendas, 77% das mesmas têm até 50kg e o preço
varia entre os 0.01e e os 1000e em 91% das vendas (Stricker, 2012). A maior parte destas
encomendas são processadas no último trimestre do ano devido, principalmente, às enco-
mendas geradas pela época natalı́cia. Podemos ver na figura 2.6 a sazonalidade anual de
vendas.

Figura 2.6: Sazonalidade das vendas durante o ano 2012 (%)

Fonte: Elaborado pelo autor, dados retirados de Stricker (2012)
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Uma das caraterı́sticas da Stricker é o facto de muitas das suas vendas serem desti-
nadas à exportação. Entre os anos 2008 e 2013 verificou-se um aumento nesta variável como
se mostra na figura 2.7.

Figura 2.7: Exportação entre 2008 e 2013 (milhões de euros)

Fonte: Elaborado pelo autor, dados retirados de Stricker (2012)

2.3 Processo de Importação e Ciclo de Vida do Negócio

A importação consiste na entrada de mercadorias e serviços estrangeiros num paı́s.
No inı́cio do processo de importação existe uma fase de negociação em o fornecedor oferece
ao importador um preço Free On Board (FOB) (no caso da Stricker em United States Dollar

(USD)) que se caracteriza pelo importador assumir todos custos associados ao transporte da
mercadoria a partir do momento em que a mesma é colocada a bordo (TIBA, 2016).

O FOB é um dos vários incoterms existentes 1. Os incoterms são os termos in-
ternacionais do comércio criados pela Internacional Chamber of Commerce e regulam as
responsabilidades relacionadas com o processo de expedição de mercadorias. Desde 1 de
Janeiro de 2011 está em vigor o Incoterms 2010 que regula a repartição de custos, a respon-
sabilidade pelos direitos aduaneiros, entre outros (ICC, 2010).

Para calcular o custo final da importação com o preço FOB utiliza-se a seguinte
fórmula (TIBA, 2016):

C = (FOB+T )(1+S)(1+D) (2.1)

onde,
• C representa o custo final (unidades monetárias),

1Apesar de existirem vários incoterms neste trabalho será dado destaque apenas ao FOB por ser o mais
utilizado pela Paul Stricker, SA.
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• FOB é o preço FOB (unidades monetárias),
• T diz respeito aos custos de transporte (unidades monetárias),
• S é o prémio de seguro (%)
• D representa os direitos aduaneiros (%)

Ao custo acima indicado acrescenta-se ainda o Imposto Sobre o Valor Acrescen-
tado (IVA).

Por fim, para importar são necessários alguns documentos que variam conforme
o tipo de produto a comprar. Alguns dos documentos exigidos mais frequentemente são
(TIBA, 2016):

• Fatura Comercial - fatura emitida pelo fornecedor onde devem constar os dados da
empresa, a descrição da mercadoria, o preço e as condições de venda;

• Packing List - lista do conteúdo da remessa que deve conter os volumes, o peso unitário
e total, as medidas de cada volume e a referência de cada produto;

• Bill Of Lading - documento expedido pelo transitário na origem, é entregue ao forne-
cedor e posteriormente ao importador após a liquidação da dı́vida;

• Certificado de Origem - documento que comprova a origem da mercadoria que está a
ser transacionada e que permite que o exportador e o importador beneficiem de uma
isenção ou redução de impostos decorrentes dos acordos internacionais;

O ciclo de vida do negócio da Stricker contempla várias fases como podemos ve-
rificar na 2.8.

Figura 2.8: Ciclo de vida do negócio da empresa

Fonte: Stricker (2016a)

Inicialmente, é realizado o sourcing pelo departamento de procurement de modo
a decidir quais os produtos com a melhor relação qualidade/preço. Nesta fase, o fornecedor
normalmente envia uma amostra do produto de modo a verificar a sua qualidade. Após a
decisão sobre o produto e fornecedor a escolher, o produto entra em fase de produção.

Uma vez concluı́do o processo de produção a mercadoria é importada, normal-
mente por via marı́tima, e é armazenada na sede em Murtede onde está disponı́vel todo o
stock. Quando os produtos chegam ao armazém, esse stock é disponibilizado na plataforma
online onde os clientes têm acesso, em tempo real, a toda a informação sobre os produtos,
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preços e tracking de encomendas.

Quando o cliente faz uma encomenda há dois caminhos possı́veis: a personalização
dos produtos encomendados e a posterior venda ao cliente ou, em contrapartida, a venda di-
reta ao cliente. Uma vez que o modelo de negócio da Stricker é baseado numa estratégia
business to business quando falamos em venda ao cliente estamos a referir-nos a revende-
dores pois a empresa só faz distribuição de produtos a clientes com um Classificação das
Atividades Económicas (CAE) associado ao seu. Numa fase já mais avançada serão esses
revendedores a vender os produtos ao cliente final, dando fim ao ciclo de negócio.
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Capı́tulo 3

Resumo das Tarefas Desenvolvidas no
Decorrer do Estágio

Um estágio curricular destina-se a proporcionar aos estudantes a possibilidade de
desempenharem atividades relevantes para o seu percurso profissional, aproveitando as com-
petências adquiridas ao longo da vida académica.

3.1 Conhecimento da Entidade de Acolhimento

O estágio curricular decorreu no departamento de compras da Paul Stricker, SA no
perı́odo compreendido entre o dia 1 de Setembro de 2016 e o dia 14 de Dezembro de 2016.
O primeiro objetivo do referido estágio consistiu no contacto com a realidade empresarial.
Outro dos objetivos era a aquisição de conhecimentos relacionados com procurement e com
controlo de qualidade.

As primeiras tarefas realizadas tiveram como objetivo conhecer a entidade de aco-
lhimento e as pessoas que dela fazem parte. Nesta primeira fase foram dados a conhecer
todos departamentos e foram apresentados alguns documentos sobre a empresa de modo a
conhecer melhor a sua história, a sua evolução e o negócio em si.

No decorrer do estágio tive a oportunidade de participar em várias tarefas de apoio
aos restantes membros do departamento onde estava inserida. Além destas, tive a meu cargo
tarefas permanentes, relacionadas com os objetivos do estágio entre as quais as que descrevo
de seguida.
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3.2 Principais Tarefas Desenvolvidas

3.2.1 Processos de Controlo de Qualidade

Na Paul Stricker, SA é feito um duplo controlo de qualidade. Inicialmente é feito
o controlo na fábrica, quando o produto está em fase de produção. Em Portugal, é feito um
controlo de qualidade aquando da chegada da mercadoria. Nessa fase, é retirado um produto
de cada referência para ser analisado minuciosamente de modo a serem preenchidas as guias
de receção de mercadoria. Nessas guias são avaliados aspetos como a cor, as medidas, o
peso, o packing, entre outros.

Além da análise do produto em si é feita também uma comparação com a mas-

ter production sample e com as amostras de lotes anteriores que estiverem disponı́veis. É
também verificado se o packing está de acordo com o pedido e se é igual aos lotes anteriores
que ainda se encontrem em armazém.

No final do processo, o produto em análise é etiquetado como amostra de lote. Na
etiqueta devem estar visı́veis a referência do produto, o número da Purchase Order (PO) e o
lote do produto (data de chegada ao armazém).

3.2.2 Folhas de Obra de Importação

Na parte da Folha de Obra de Importação (FOI) o trabalho que fiz esteve intei-
ramente relacionado com o serviço de Connecting You e de Paper In. Estes são serviços
de personalização que a Stricker disponibiliza aos seus clientes. Alguns dos produtos dis-
ponı́veis neste serviço são USB’s, power banks, garrafas e sacos (no serviço connecting you)
e sacos de papel e pára-sois (no serviço paper in).

3.2.2.1 Paper In

No serviço de paper in com que trabalhei o produto que estava envolvido eram
os sacos de papel. Neste serviço de personalização o departamento comercial começa por
informar o departamento de compras que existe uma nova FOI. O departamento de compras
fica encarregue de solicitar a maquete ao fornecedor (que neste caso é português) e de veri-
ficar se o preço em sistema está correto. Após a maquete ser aprovada pelo cliente, é feita a
encomenda junto do fornecedor. Posteriormente é pedida a recolha da encomenda quando a
mesma está pronta e na receção de mercadoria na Stricker é feito um processo de controlo
de qualidade de modo a verificar se o produto rececionado está de acordo com a maquete.
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3.2.2.2 Connecting You

Em relação ao serviço de connecting you estive responsável pelas USB’s e o pro-
cesso é idêntico ao descrito no paper in com a diferença de que as maquetes são feitas pelo
departamento de design interno e as USB’s são personalizadas diretamente no fornecedor na
China. Neste caso não é utilizado o preço FOB mas sim o preço ex-works, ou seja, o preço à
saı́da da fábrica. Este tipo de preço implica que a mercadoria seja levantada na fábrica pela
transportadora e, posteriormente é exportada para Portugal por via aérea.

Quando é rececionada a mercadoria, procede-se como habitual ao controlo de qua-
lidade onde é avaliado o tamanho da personalização, as cores e a capacidade da USB.

3.2.3 Orçamentação

É aberto um Orçamento de Importação (OI) sempre que o cliente faz uma enco-
menda de produtos vindos diretamente do fornecedor para si (cliente) podendo esses produ-
tos ser referências do catálogo da Stricker ou não e serem personalizados ou não.

Após a receção da encomenda do cliente é pedida a cotação do produto a vários
fornecedores e conforme a melhor proposta é feito o OI onde estão presentes a referência, a
quantidade total (quantidade pedida pelo cliente e quantidade equivalente a 1% de �lixo�),
a taxa de câmbio (taxa de cambio EUR/USD do momento em que o OI é feito com uma
margem para as variações que possam existir), o porto de embarque da mercadoria, o custo
unitário (onde se inclui o custo do produto, da personalização e da amostra (estes dois últimos
apenas caso existam)), a percentagem de direitos aduaneiros, o seguro (%) e as informações
de packing.

Com base no volume total da encomenda escolhe-se o contentor adequado dentro
das opções seguintes:

• contentor de 20’ (capacidade de 28 metros cúbicos)
• contentor de 40’ (capacidade de 56 metros cúbicos)
• contentor de 40HQ (capacidade de 65 metros cúbicos)

O ideal é sempre que o contentor venha completo no entanto há vários casos em
que o volume da mercadoria não permite que o mesmo venha cheio e, por isso, existe a opção
de transportar a mercadoria por LCL (partilha de contentor). É sempre feita uma comparação
do preço do contentor com o preço do LCL e é escolhida a opção mais barata.

Uma vez escolhido o contentor são calculados os custos e despesas associados de
modo a obter o custo total da mercadoria. Posteriormente o departamento de marketing fica
encarregue de determinar o preço de venda.
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3.2.4 Custos da Mercadoria

Outra das funções que tive no decorrer do estágio foi o cálculo dos custos dos
produtos encomendados. Este cálculo é feito produto a produto para todas as PO.

Na PO está sempre presente a quantidade encomendada e o preço FOB (em USD)
dado pelo fornecedor assim como outros detalhes importantes como as caracterı́sticas do
produto, o packing, entre outros.

Antes de começar o cálculo é importante ter os valores da taxa de câmbio, do
seguro (%) e saber qual o porto de embarque. O cálculo do custo dos produtos é feito com
base nas quantidades e no preço FOB disponı́veis na PO.

Numa primeira fase é calculado o valor total do produto (quantidade x preço FOB)
em USD, é feita a sua conversão para euros (valor total em USD/taxa de câmbio) e é cal-
culado o valor do seguro. Conforme as caracterı́sticas do produto é devolvido um código
TARIC que nos dá a percentagens de direitos aduaneiros associados ao produto.

A partir do packing do produto descrito na PO é calculado o volume ocupado pelos
produtos. Este volume é importante para a escolha do tipo de contentor a utilizar, tal como
acontece nos OI. Tem também de ser calculado o custo do transporte e este cálculo é feito
para duas opções: contentor e LCL. Além do custo do contentor e do LCL têm também de
ser calculadas as despesas locais e os direitos de modo a obter o custo total. O custo total
ótimo a utilizar será o valor mais baixo dos dois.

Finalmente, o custo unitário é calculado através da divisão do custo total ótimo
pela quantidade.

3.3 Balanço do Estágio

A realização deste estágio permitiu-me ter um primeiro contacto com o mundo
empresarial e adquirir competências enriquecedoras que certamente me serão úteis no futuro.
Permitiu-me, ainda, colocar em prática alguns conceitos teóricos aprendidos na Licenciatura
em Economia e no Mestrado em Economia Industrial.

Ao longo do perı́odo de estágio adquiri conhecimentos relativos à linguagem técnica
utilizada pelos restantes profissionais da Stricker, discuti métodos e ideias e fui percebendo
os detalhes do trabalho de cada um dos colegas assim como dos produtos.

Não posso deixar de referir o bom ambiente que se vive na empresa, a entreajuda
existente entre todos e a boa aceitação e integração de novos elementos.
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Capı́tulo 4

Análise Comparativa Entre a Empresa e
a Economia Portuguesa

4.1 O Ambiente Externo

A situação económica de uma empresa é afetada pelo ambiente externo sendo o co-
nhecimento do setor envolvente um fator de elevada importância. Assim, torna-se relevante
conhecer a evolução de alguns indicadores que têm impacto no setor económico e financeiro.

Durante os anos 2010-2015 os principais indicadores da economia mundial apre-
sentaram um comportamento não tendencial como podemos confirmar no quadro 4.1. O ano
de 2010 ficou marcado pelas tensões no mercado da dı́vida pública, nomeadamente na UE e
isso refletiu-se nos valores da taxa de desemprego que podemos ver no quadro 4.1 onde as
taxas mais elevadas são registadas em paı́ses da zona euro nomeadamente em Espanha e em
Portugal. Ainda através do quadro 4.1, podemos verificar que a economia mundial foi lide-
rada, em 2010, pelos EUA, Alemanha e França com valores do Produto Interno Bruto (PIB)
que ultrapassavam 30.000 USD per capita. Estes lı́deres mantiveram-se até 2014, ano em
que o Reino Unido (RU) ultrapassou a França.

Quadro 4.1: Indicadores Principais da Economia Mundial (2010-2015)

Fonte: Elaborado pelo autor, dados retirados de OECD (2016)
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Em Portugal, os indicadores macroeconómicos registaram oscilações favoráveis e
desfavoráveis como podemos observar no quadro 4.2, não havendo uma tendência evidente.
Em 2011 verificou-se uma descida do PIB face a 2010, tendo sido registada uma taxa de
variação de -0,02%. Nos anos seguintes sofreu-se uma inversão com a tendência a tornar-se
crescente e o PIB a obter taxas de variação superiores face ao ano anterior. Em 2011, a taxa
de inflação foi de 1,64% face a 2010, consequência do aumento dos preços e do acréscimo
em diversos impostos como o IVA. Nos anos seguintes verificaram-se variações negativas na
taxa de inflação.

Quadro 4.2: Indicadores Principais da Economia Portuguesa (2010-2015)

Fonte: Elaborado pelo autor, dados retirados de Pordata (2016)

Tal como já foi referido anteriormente, a taxa de desemprego de Portugal era, nos
anos em análise, das mais elevadas da UE. O quadro 4.2 comprova isso, com valores entre
os 12% e os 16% esta taxa aumentou entre os anos 2011 e 2013 tendo vindo a decrescer nos
últimos anos. É ainda de salientar a variação elevada de cerca de 22% entre os anos 2011 e
2012.

Através dos quadros 4.1 e 4.2 analisados anteriormente podemos concluir que a
economia apresenta algumas dificuldades. Estas dificuldades, externas às empresas, serão
sentidas também internamente, de modo que estas devem adequar a sua estratégia ao ambi-
ente adverso.

4.2 Situação Económico-Financeira da Empresa

No anexo A podemos consultar as demonstrações financeiras da empresa.

O balanço, presente no quadro A.1, reflete a situação económico-financeira da em-
presa, evidenciando os seus pontos fortes e fracos. Através desta demonstração financeira
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podemos ver que o maior investimento em ativos foi feito em 2015 na rubrica ativos fixos
tangı́veis. Este valor deve-se, em grande parte, ao aumento da plataforma logı́stica. Ainda
nos ativos, mas em termos de ativos correntes, verifica-se um peso excessivo na rubrica cli-
entes face ao próprio ativo corrente e ao ativo total, evidência que denuncia a dificuldade
da empresa em receber dos seus clientes. Esta dificuldade deve-se à fase da venda durar
cerca de 120 dias, desde a expedição da carga para o cliente até à cobrança da venda (Stric-
ker, 2016a). Nos anos anteriores a 2015, os maiores investimentos do ativo não corrente
foram realizados, tal como em 2015, em ativos fixos tangı́veis demonstrando a capacidade
da empresa em dotar as suas instalações de condições de trabalho. Quanto ao ativo corrente
os maiores valores dos anos 2012-2014 são relativos à rubrica inventários, anos em que os
stocks em armazém estavam subdimensionados face às necessidades (Stricker, 2016a).

Em relação ao passivo, os maiores valores dizem respeito a financiamentos obtidos
em todos os anos em análise (em ambos os tipos de passivo: corrente e não corrente).

No quadro 4.3 estão visı́veis os rácios de financiamento da empresa1. Sabemos de
antemão que a empresa recorreu a financiamentos nos anos em análise, facto que descreve
as variações no rácio de endividamento. Apesar disso, a autonomia financeira (que permite
avaliar a capacidade da empresa financiar os seus ativos através dos capitais próprios dis-
ponı́veis (Leal, 2013)) situou-se acima de 0,3 em todos os anos analisados sendo esse um
valor aceitável. Segundo (PT2020, 2016) o rácio de autonomia financeira é aceitável se tiver
valores entre 0,3 e 0,6 sendo que valores abaixo de 0,2 significam que a empresa tem riscos
acrescidos e valores acima de 0,5 indicam que o risco é baixo e que existe solidez financeira.

Quadro 4.3: Rácios de Financiamento da Empresa (2012-2015)

Fonte: Elaborado pelo autor, dados retirados de Stricker (2014, 2016a)

O rácio de solvabilidade atesta a situação da empresa face aos seus compromissos
a médio e longo prazo (Leal, 2013). Os valores superiores a 1 indicam que o património
da empresa consegue cobrir todas as suas dı́vidas (PT2020, 2016). Podemos concluir que os
bens patrimoniais da empresa em análise não são suficientes para cobrir as dı́vidas contraı́das
pela mesma (apesar dos valores desfavoráveis, a empresa encontra-se em conformidade com
o panorama nacional uma vez que, em 2014, o valor do rácio de solvabilidade das empresas
em Portugal rondava os 0,4 (PT2020, 2016)).

1Rácio de Endividamento=Passivo/Ativo; Rácio de Autonomia Financeira=Capital Próprio/Ativo; Rácio de
Solvabilidade=Capital Próprio/Passivo.
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A partir dos equilı́brios financeiros representados no quadro 4.4 concluı́mos que
existem dificuldades na tesouraria em todos os anos em análise embora o fundo de maneio
seja positivo e crescente. Estas dificuldades devem-se aos financiamentos obtidos.

Quadro 4.4: Equilı́brios Financeiros da Empresa (2012-2015)

Fonte: Elaborado pelo autor, dados retirados de Stricker (2014, 2016a)

Através da demonstração de resultados podemos verificar as variações da situação
patrimonial da empresa uma vez que a mesma evidencia os rendimentos e gastos ocorridos
num determinado perı́odo de tempo. A demonstração de resultados da empresa pode ser
consultada no quadro A.2.

Tal como verificámos na figura 2.2, o volume de negócios sofreu aumentos recor-
rentes, comprovados pelos valores crescentes da rubrica de vendas e serviços prestados que
apresentam uma variação de 33% entre 2012 e 2013 e de 31% entre 2014 e 2015. Relaciona-
das com a rubrica de vendas e serviços prestados estão as rubricas de custos das mercadorias
vendidas e matérias consumidas e fornecimentos e serviços externos e, portanto, era de es-
perar que estas acompanhassem a evolução da rubrica de vendas e que haja também um
aumento gradual. Também a rubrica gastos com o pessoal sofreu aumentos devido ao au-
mento do quadro de pessoal uma vez que houve entrada de novos colaboradores. Entre 2012
e 2015 houve uma variação de cerca de 90% na rubrica de gastos com o pessoal.

No quadro 4.5 podemos observar os rácios de rendibilidade da empresa2 que apre-
sentam, para todos os anos, valores positivos. O rácio de rendibilidade permite medir a
eficiência dos capitais investidos (Leal, 2013) e, no caso da empresa, podemos ver que a sua
capacidade de gerar lucros através do capital próprio é cada vez maior.

Quadro 4.5: Rácios de Rendibilidade da Empresa (2012-2015)

Fonte: Elaborado pelo autor, dados retirados de Stricker (2014, 2016a)

2Rácio de Rendibilidade Financeira=Resultado Lı́quido/Capital Próprio; Rácio de Rendibilidade
Económica=Resultado Lı́quido/Ativo; Rácio de Rendibilidade Operacional das Vendas=Resultado Operaci-
onal/Volume de Negócios.
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O rácio de rendibilidade económica permite avaliar a capacidade da empresa gerar
lucro (Leal, 2013) e, através deste indicador, concluı́mos que essa capacidade tem aumen-
tado. Por último, o rácio de rendibilidade operacional das vendas tem como finalidade anali-
sar a relação entre o resultado operacional e as vendas (Leal, 2013). Também este rácio tem
aumentado ao longo dos anos embora não se verifiquem valores muito elevados.

Assim, concluı́mos que emboram existam alguns problemas na tesouraria da em-
presa, os rácios de rendibilidade têm valores considerados aceitáveis.

4.3 Empresa vs. Economia Nacional

Tendo em conta a situação económico-financeira do paı́s nos últimos anos, é nor-
mal que se verifiquem as situações descritas anteriormente. No entanto, ao comparar a
evolução da empresa com a evolução da economia portuguesa no mesmo perı́odo vemos
que existem algumas diferenças.

Na figura 4.1 observam-se as taxas de variação do passivo e do ativo da empresa e
da economia nacional. Tal como se pode verificar, em ambos os casos as taxas de variação
da empresa são superiores às da economia.

Figura 4.1: Taxa de variação do ativo (A) e do passivo (B) da empresa e da economia
portuguesa (2013-2015)

Fonte: Elaborado pelo autor, dados retirados de INE (2016) e Stricker (2014, 2016a)

O passivo da empresa tem uma taxa de variação de cerca de 40% entre 2012 e
2013 e de 60% entre 2014 e 2015, variações essas resultantes dos financiamentos obtidos.
Contrariamente, a taxa de variação referente à economia portuguesa manteve-se estagnada.
Relativamente aos valores do ativo, tal como no passivo as taxas de variação da econo-
mia portuguesa mantiveram-se estagnadas e, no caso da empresa, verificou-se uma taxa
de variação de cerca de 55% entre 2014 e 2015, equivalente a um acréscimo de cerca de
8.617.854,25e. Através dos gráficos anteriores concluı́mos que a empresa fez alguns inves-
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timentos, ao contrário das restantes empresas em geral, e teve menos restrições financeiras
num perı́odo caracterizado por elevadas limitações financeiras às empresas.

Quanto à taxa de variação do volume de negócios, vemos na figura 4.2 que a em-
presa tem um crescimento mais rápido que a economia portuguesa. Podemos verificar que
a taxa de variação nacional atinge valores negativos entre os anos 2011 e 2012 e nos anos
seguintes verifica-se um crescimento lento.

Figura 4.2: Taxa de variação do volume de negócios da empresa e da economia portuguesa
(2011-2015)

Fonte: Elaborado pelo autor, dados retirados de INE (2016) e Stricker (2014, 2016a)

Apesar das taxas de variação da empresa terem valores mais elavados, não existe
uma tendência uma vez que existem subidas e descidas recorrentes. De salientar que entre
2012 e 2013 a empresa atingiu a taxa de variação máxima (aproximadamente 34%) com uma
diferença de cerca de 2.745.000e enquanto que o paı́s continuava com uma taxa de variação
negativa.

No que toca às exportações, para a empresa apenas temos valores para os anos
2009-2013, como já foi referido anteriormente. Como se pode observar na figura 4.3 nos
anos em análise podemos verificar altas taxas de variação para a empresa e taxas mais baixas
(e por vezes negativas) para a economia nacional.

É de salientar o pico atingido entre 2009 e 2010 com uma taxa de variação de
175%, equivalente a uma diferença de cerca de 700.000e. Tal como verificámos na figura
4.2, também neste caso a taxa de variação da empresa cresce mais rápido que a da economia
nacional.

22



Figura 4.3: Taxa de variação das exportações da empresa e da economia portuguesa
(2009-2013)

Fonte: Elaborado pelo autor, dados retirados de INE (2016) e Stricker (2014, 2016a)

Na figura 4.4 podemos observar que com o crescimento da empresa os quadros de
pessoal sofreram um aumento tendo-se verificado um maior crescimento entre 2012 e 2013.
Na economia portuguesa a tendência tem sido crescente desde 2012 embora com valores
próximos de 0 (e em alguns anos negativos). Após o ano de 2013 a tendência na empresa
foi decrescente, provavelmente como forma de tentar conter os gastos e também devido à
vulnerabilidade do mercado de trabalho português nestes anos.

Figura 4.4: Taxa de variação do número de trabalhadores da empresa e da economia
portuguesa (2012-2015)

Fonte: Elaborado pelo autor, dados retirados de INE (2016) e Stricker (2014, 2016a)

Como seria de esperar, o aumento do número de trabalhadores provocou um au-
mento nos gastos com o pessoal. A taxa de variação dos gastos com o pessoal, visı́vel
na figura 4.5, mostra um rápido aumento destes gastos entre os anos 2012 e 2014 e uma
estagnação nos anos seguintes (devido, possivelmente, à estagnação de salários e encargos).
Tal como nos casos anteriores, a evolução da economia portuguesa foi mais lenta e com taxas
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de variação mais baixas embora se verifique uma tendência crescente.

Figura 4.5: Taxa de variação dos gastos com o pessoal da empresa e da economia
portuguesa (2012-2015)

Fonte: Elaborado pelo autor, dados retirados de INE (2016) e Stricker (2014, 2016a)

Na figura 4.6 podemos observar os rácios de financiamento da empresa e da eco-
nomia nacional.

Figura 4.6: Rácios de financiamento da empresa e da economia nacional (2012-2015):
rácio de solvabilidade (A), rácio de endividamento (B) e rácio de autonomia financeira (C)

Fonte: Elaborado pelo autor, dados retirados de INE (2016) e Stricker (2014, 2016a)

A partir dos gráficos dos rácios financeiros vemos que, nos três rácios calcula-
dos, a performance de Portugal foi mais ou menos constante evidenciando a inexistência de
grandes variações. Contrariamente, a empresa apresenta variações significantes em todos os
rácios. No rácio de endividamento a empresa apresenta valores inferiores ao da economia
nacional evidenciando que a mesma se encontra menos endividada do que a generalidade das
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empresas. Os rácios de solvabilidade e de autonomia financeira comprovam, mais uma vez,
que a empresa se encontra numa situação mais favorável que a economia nacional. O rácio
de autonomia financeira permite concluir que a empresa se encontra numa posição aceitável
face à economia nacional em praticamente todos os anos (apenas em 2013 o valor foi igua-
lado). No entanto, os valores não são muito favoráveis à empresa uma vez que se encontram
entre os 0.3 e os 0.4, ou seja, apenas permitem que a empresa financie uma pequena parte dos
seus ativos com os seus capitais próprios, justificando os múltiplos financiamentos obtidos.
Finalmente, o rácio de solvabilidade quando próximo de 0.5 indica uma grande dependência
da empresa dos seus credores, situação em que se encontram a generalidade das empresas.
Os valores da empresa em análise, apesar de não serem os ideais, são melhores do que os da
economia nacional evidenciando que a capacidade da empresa face aos seus compromissos
é melhor que a capacidade da generalidade das empresas do paı́s.

Com base nos factos descritos anteriormente podemos concluir que, apesar das di-
ficuldades, a dinâmica e o desempenho da empresa é muito superior à da economia nacional,
provavelmente devido à sua aposta na internacionalização.
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Capı́tulo 5

Fornecedores Internacionais e
Desempenho das Empresas

5.1 Revisão Bibliográfica

O comércio internacional é considerado uma das principais formas de difusão de
novas tecnologias. Aqui, destaca-se a importação pois acredita-se que permite um aumento
significante na produtividade e consequentemente no crescimento económico não só da em-
presa mas também do paı́s (Kasahara e Rodrigue, 2008; Augier et al., 2013).

Ao longo dos tempos têm vindo a ser utilizados dados microeconómicos para des-
cobrir o papel do comércio internacional nas empresas (Vogel e Wagner, 2010). A maioria
dos estudos empı́ricos divide as empresas em exportadoras (empresas que apenas expor-
tam), importadoras (empresas que só importam), two-way traders (empresas que exportam
e importam) e non-traders (empresas que não exportam nem importam). Em termos de pro-
dutividade, é consensual que os two-way traders são a categoria mais produtiva uma vez
que praticam ambos os tipos de comércio internacional, o que lhes permite aprender com
as importações (através do adquirir de conhecimento incluı́do nos fluxos importados e pos-
terior reprodução do mesmo) e ter um ganho em termos financeiros com as exportações.
Seguem-se os importadores, exportadores e, em último lugar, temos os non-traders (Vogel
e Wagner, 2010). Apesar desta hierarquia, foi descoberto que as empresas que alternam de
não importadora para importadora conseguem aumentar a sua produtividade imediatamente,
sendo isso benéfico para as empresas (Lööf e Andersson, 2010).

A literatura assume, ainda, que os exportadores são maiores e mais produtivos que
os não exportadores. Todavia, as atividades de importação estão a tornar-se uma prática
cada vez mais comum, o que permitiu aos importadores, nos últimos anos, crescer em valor
acrescentado de uma forma mais rápida que os exportadores embora mais lenta que os two-

way-traders (Muûls e Pisu, 2009).
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Ao nı́vel da empresa existem algumas ligações possı́veis entre comércio e produti-
vidade (Augier et al., 2013):

1. O melhor acesso aos bens importados pode aumentar a produtividade porque os bens
estrangeiros são de melhor qualidade ou porque os produtores gostam de variedade;

2. A concorrência estrangeira no mercado de bens final pode:
(a) agitar a produtividade dos produtores domésticos devido à redução dos preços

dos bens intermédios e ao aumento da velocidade da adoção de tecnologia através
da redução do número de empresas domésticas;

(b) reduzir a produtividade da empresa através do abrandamento da taxa de adoção
da nova tecnologia;

(c) deixar a produtividade ao nı́vel da empresa inalterada ao mesmo tempo que au-
menta a produtividade média através do efeito de realocação (as empresas menos
produtivas saem e as mais produtivas aumentam a sua quota de mercado);

Mais particularmente em relação aos efeitos das importações, Lööf e Andersson
(2010) enfatizam 2 mecanismos básicos através dos quais este tipo de comércio internacional
afeta a produtividade: os custos baixos dos inputs e o efeito de aprendizagem que acontece
através da difusão tecnológica.

Como já foi referido anteriormente, as importações são uma forma de comércio
internacional cada vez mais comum (Muûls e Pisu, 2009) e assume-se que têm um efeito
positivo na produtividade das empresas (Kasahara e Rodrigue, 2008). Ao longo dos últimos
anos, têm sido elaborados vários estudos cujo objetivo primordial é o de analisar esta relação.
Neste trabalho irão ser tidos em conta os estudos referidos no anexo B.

Segundo Kasahara e Rodrigue (2008), que elaboraram um estudo sobre o impacto
dos fornecedores estrangeiros na produtividade das empresas utilizando dados de empresas
da indústria transformadora chilena, a produtividade aumenta cerca de 21,4% com o uso de
bens importados. No entanto, este efeito deve ter em conta vários fatores como o paı́s, o
setor da indústria, o tipo de empresa, a empregabilidade, entre outros. Deve ser também
tido em conta que a importação implica custos fixos e, portanto, só compensa para grandes
empresas. Por sua vez, devido à liberalização do comércio, as empresas estão cada vez
mais competitivas tornando-se difı́cil, para as empresas pequenas, importarem ou exportarem
(Muûls e Pisu, 2009).

Seguidamente serão analisados, separadamente, os vários fatores que podem influ-
enciar o efeito das importações na produtividade.
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5.1.1 Setor Industrial

É do conhecimento geral que as economias abertas crescem mais rapidamente que
as economias fechadas (Blalock e Veloso, 2007). O setor da manufatura (doravante de-
nominado de setor da indústria transformadora) em particular é conhecido como uma das
referências principais das importações dada a facilidade de importação deste tipo de bens
fı́sicos. Este setor, tornou-se mais aberto com o passar dos anos pois a comercialização
internacional de bens cresceu devido ao aumento da percentagem de empresas que só expor-
tam ou só importam. No entanto, também se verificou um crescimento na percentagem de
non-traders (Muûls e Pisu, 2009). Muûls e Pisu (2009) no seu estudo sobre a importância
das exportações e importações nas empresas belgas, assumem que em termos de emprego
no setor da indústria transformadora, entre 1996 e 2004, apenas 10% dos empregados traba-
lhavam em non-traders, a empregabilidade nas empresas exportadoras do setor aumentou de
1,1% para 2,5% e nos two-way traders verificou-se uma diminuição.

No quadro 5.1 é visı́vel que, do ano 1996 a 2004, o número de empresas no setor da
indústria transformadora diminuiu 6%, o número de importadores e exportadores aumentou
e o número de non-traders e de two-way traders diminuiu. É ainda visı́vel no quadro 5.1
que é normal a entrada e a saı́da em todos os tipos de empresas, no entanto, as empresas têm
mais tendência a manter o seu estado quando são two-way traders ou non-traders e é menos
normal a morte de uma empresa quando ela é two-way trader (Muûls e Pisu, 2009).

Quadro 5.1: Entrada e saı́da de empresas conforme o estado de comercialização

Fonte: Muûls e Pisu (2009)
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As empresas do setor dos serviços que entre 1996 e 2004 optavam pelo comércio
internacional diminuı́ram e, consequentemente, o emprego nas empresas exportadoras e nos
two-way traders também diminuiu. Contrariamente, as empresas non-traders aumentaram.
No setor de comércio por grosso e retalho o emprego diminuiu nas empresas exportadoras
e two-way traders enquanto que nos non-traders aumentou de 25% para 26,6% entre 1996
e 2004. Também se verificou um aumento nas empresas que só importam (Muûls e Pisu,
2009).

Comprova-se assim que o valor total das importações e exportações difere con-
forme o setor. Em 1996 o setor da indústria transformadora equivalia a 71,1% das exportações
e o comércio por grosso e retalho contava 47,5% das importações (Muûls e Pisu, 2009).

5.1.2 Tipo de Empresas

Voltando ao tópico sobre o tipo de empresas, no quadro 5.2 as empresas encontram-
se divididas de acordo com as suas estruturas. As que importa salientar neste caso são as
empresas pequenas (entre 10 e 25 trabalhadores), grandes (mais de 26 trabalhadores), não
exportadoras (quando não exportam à pelo menos 8 anos), exportadoras persistentes (quando
se verificam exportações anuais) e exportadoras temporárias (em outros casos que não se
incluem na exportação persistente nem na não exportação) (Lööf e Andersson, 2010). Os
autores Lööf e Andersson (2010) centralizam o seu estudo em paı́ses do G7 sendo visı́vel no
quadro 5.2 que as importações deste grupo de paı́ses são superiores em empresas maiores,
exportadoras persistentes, empresas que pertencem a multinacionais e empresas do setor da
alta tecnologia (o que já era de esperar uma vez que os tipos de empresas referidos são mais
intensivos em termos de conhecimento).

Quadro 5.2: Distribuição das importações de acordo com o estado de exportação, a
estrutura proprietária e a filiação do setor

Fonte: Lööf e Andersson (2010)
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Tendo em conta o número total de empresas assumido na análise de Muûls e Pisu
(2009), no ano 2004, as empresas com mais de 500 trabalhadores contavam 0,3% do to-
tal e 1,1% das empresas da indústria transformadora, eram responsáveis por 33% do em-
prego total e 37,2% do emprego do setor da indústria transformadora e também por 40%
das exportações e importações totais e 55% do comércio internacional do setor da indústria
transformadora.

A importação de bens de alta qualidade melhora a produtividade e permite que
as empresas cresçam mais (Muûls e Pisu, 2009). O G7 conta cerca de 80% do I&D glo-
bal e inclui alguns dos paı́ses produtores de alta tecnologia (EUA, Canadá, RU, França,
Itália, Alemanha e Japão). Os fluxos provenientes deste grupo de paı́ses incorporam um ele-
vado conhecimento e são caraterizados por serem de alta qualidade, logo, é normal que as
importações do G7 sejam mais significantes para empresas pequenas e para empresas sem
uma relação duradoura com o comércio internacional como se pode confirmar pelo quadro
5.2 (Lööf e Andersson, 2010).

5.1.3 Empregabilidade

Também o emprego é um indicador importante para a nossa análise. Os setores da
indústria transformadora e dos serviços são considerados os maiores empregadores de entre
todos os setores. Segundo Muûls e Pisu (2009), a indústria transformadora e os serviços
empregam entre 30% a 40% dos empregados totais considerados na amostra, seguindo-se
o comércio por grosso e retalho que emprega 20% e a reciclagem, utilities e construção
com valores que variam entre os 10% e os 11% dos empregados considerados. É também
admitido por Muûls e Pisu (2009) que a maioria dos empregos são gerados por empresas
envolvidas no comércio internacional sendo que os two-way traders empregam 50% dos
empregados totais e o emprego gerado pelas empresas importadoras tem crescido, ao longo
dos anos, em todas as indústrias. As empresas com pelo menos 10 empregados têm uma
taxa de participação no comércio internacional de 75% sendo que 55% são two-way traders

(Lööf e Andersson, 2010).

5.1.4 Destinos de Exportação e Origens de Importação

A produtividade aumenta à medida que as empresas se envolvem mais no comércio
internacional existindo, portanto, uma correlação positiva entre produtividade e o número de
destinos de exportação e de origem de importação. Existe também uma relação positiva entre
produtividade e o número de bens exportados ou importados (Muûls e Pisu, 2010).

A distribuição dos destinos de exportação e de origem de importação é determinada
pelos custos fixos das importações e das exportações da seguinte forma: os custos fixos das

31



exportações ocorrem novamente a cada nova entrada no mercado estrangeiro fazendo com
que os exportadores vendam a um pequeno número de mercados estrangeiros de modo a
evitar os custos fixos e o mesmo acontece nas importações pois se os custos fixos ocorrerem a
cada entrada no mercado estrangeiro as empresas vão importar apenas a um pequeno número
de mercados de modo a evitar os custos (Muûls e Pisu, 2009).

Existe, no entanto, uma relação negativa entre o número de empresas que comerci-
alizam internacionalmente e o número de paı́ses envolvidos com elas em termos comerciais.
Como podemos observar na figura 5.1 o número de destinos de exportação e de origens de
importação aumenta com a diminuição do número de empresas. Podemos ainda verificar na
mesma figura que o número máximo de destinos de exportação e de origem de importação
é 127 e 62, respetivamente. No entanto, o número de destinos de exportação está a diminuir
mais rapidamente que o número de origens de importação. Por outro lado, o número médio
de parceiros comerciais era, no ano 2000, 11,3 para exportadores e 6,6 para importadores
(Muûls e Pisu, 2009). Destes valores, 57% dos importadores efetuavam trocas comerciais
com entre 4 a 13 paı́ses e 37% dos exportadores fazem o mesmo o que leva a crer que os des-
tinos de exportação dominam as origens de importação uma vez que há menos exportadores
para o mesmo número de paı́ses (Muûls e Pisu, 2009).

Figura 5.1: Número de destinos de exportação e de origens de importação

Fonte: Muûls e Pisu (2009)

Também nos produtos exportados e importados existe uma diferença uma vez que
os exportadores comercializavam, no ano 2000, 8,9 produtos e os importadores cerca de 10.
Este pode ser um indı́cio que comprova que a importação é mais comum que a exportação
(Muûls e Pisu, 2009). Um exemplo dos factos descritos anteriormente são as empresas do
setor da indústria transformadora belga que, em 2000, exportavam 12 produtos e importavam
34 sendo que o número de empresas recetivas ao comércio internacional diminuiu com o
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número de produtos comercializados internacionalmente (Muûls e Pisu, 2009).

Quando uma empresa começa a importar pode verificar-se uma melhoria nas suas
operações ou não. Caso se verifique, a empresa irá continuar a importar mas, caso contrário,
a relação com os fornecedores da altura é interrompida serão procurados novos fornecedo-
res (Augier et al., 2013). De acordo com Vogel e Wagner (2010) que focaram o seu estudo
em empresas da indústria transformadora alemã, apesar dos potenciais pontos negativos,
a importação é, frequentemente, considerada um importante veı́culo de transferência tec-
nológica sendo que 37,4% das empresas utilizam sempre bens importados, 32,2% alternam
o seu estado de importação e 30,4% nunca utilizaram bens importados (um valor próximo
dos restantes).

Os importadores são 12% mais produtivos que os non-traders enquanto que os
exportadores são 9% mais eficientes (Muûls e Pisu, 2009). Apesar desta diferença, os im-
portadores são 33 vezes maiores em termos de output e 38 vezes maiores em termos de
capital (Augier et al., 2013) (Augier et al. (2013) realizam um estudo sobre as importações e
a Produtividade Total dos Fatores (PTF) nas empresas espanholas). Outra das caraterı́sticas
dos importadores é o facto de serem 2,8 vezes mais intensivos em capital e, consequente-
mente, 15 vezes maiores que os não importadores em termos de emprego. Como seria de
esperar, são mais intensivos no uso de bens importados com 59% do valor total do output,
tendem a exportar 27% do seu output contra 3% das empresas não importadoras e têm um
rácio de I&D 6 vezes maior (Augier et al., 2013). Além de todos os aspetos referidos an-
teriormente, a quota de capital estrangeiro nos importadores é de 35% contra 1% nos não
importadores (Augier et al., 2013).

A quota de inputs importados tem um efeito positivo e significante em 8 de 12
indústrias e um aumento de 10 pontos percentuais na quota de importações aumenta a PTF
em 1,5% (Augier et al., 2013).

Os autores Augier et al. (2013) assumem, também, que as empresas com baixa
especialização têm uma quota de importações significante mas muito baixa. Por contraste,
as empresas com alta especialização (equivalentes a 25% das empresas totais) apresentam
uma quota significante e muito alta e um aumento de 10 pontos percentuais nessa quota
aumenta a PTF em 3,4%. Nas empresas com muito capital estrangeiro o efeito da PTF é
muito forte assim como nas empresas com uma grande quota de mercado ou que apresentem
um grande crescimento na rentabilidade.

5.1.5 Geografia

Tal como já foi referido anteriormente, os fluxos dos paı́ses do G7 são de melhor
qualidade e incluem mais conhecimento. Dadas as suas caracterı́sticas, as empresas maio-
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res importam 54% do total de paı́ses do G7 (Lööf e Andersson, 2010). Apesar das maiores
empresas importarem uma grande percentagem de bens dos paı́ses do G7, as importações
provenientes deste grupo de paı́ses são mais significantes para pequenas empresas e empre-
sas que não estão ligadas ao comércio internacional. Esta significância deve-se às próprias
caracterı́sticas dos fluxos importados e das empresas que deles beneficiam uma vez que as
mesmas apresentam baixa performance e conseguem retirar um benefı́cio elevado dos inputs

de alta qualidade. Assim, os tipos de empresas referidos são mais sensı́veis às variações nas
importações do G7 uma vez que estas constituem um mecanismo importante para aceder ao
conhecimento estrangeiro (Lööf e Andersson, 2010). Por outro lado, as empresas maiores
que estão ligadas ao comércio internacional podem ter vários canais de acumulação de co-
nhecimento e tecnologia uma vez que conseguem adquirir I&D internacional e emprega-lo,
pessoalmente, no estrangeiro. No caso das multinacionais, estas podem adquirir empresas de
outro paı́s para ter acesso ao seu conhecimento uma vez que as importações do G7 não são
tão significantes neste tipo de grandes empresas como são nas pequenas (Lööf e Andersson,
2010).

Também a geografia tem um papel importante na forma como os paı́ses beneficiam
da tecnologia estrangeira uma vez que as importações que incluem I&D de outro paı́s podem
provocar um aumento na produtividade do paı́s importador (Acharya e Keller, 2009). Se-
gundo Blalock e Veloso (2007) que utilizam um painel da dados da indústria transformadora
da Indonésia, 50% do crescimento dos paı́ses deve-se à inovação nos EUA, no Japão e na
Alemanha.

No anexo C.1 podemos verificar que, de acordo com o estudo de Acharya e Keller
(2009) sobre a transferência tecnológica através das importações (é utilizada uma base de
dados da indústria transformadora de 16 paı́ses) a intensidade média de I&D entre paı́ses
pode variar desde 3,1% em paı́ses de baixa intensidade de I&D (Irlanda e Espanha) a 10%
e 10,6% em paı́ses de alta intensidade de I&D (EUA e Paı́ses Baixos). Entre indústrias, a
intensidade de I&D tem uma variação maior, variando de 0,6% em indústrias de madeira
e produtos de madeira e cortiça a 26,1% em indústrias de rádio, televisão e equipamentos
de comunicação. O indicador apresenta ainda valores elevados nos setores de aeronaves
(23,8%), escritórios, contabilidade e computadores (21,3%) e farmacêutica (18%) (Acharya
e Keller, 2009).

Ainda no anexo C.1 vemos que, por exemplo, a indústria dos computadores na
Irlanda tem uma intensidade de I&D que difere da média dos paı́ses enquanto que a indústria
de equipamentos de comunicação tem uma intensidade de I&D idêntica à média dos outros
paı́ses. No Canadá a intensidade de I&D varia 0,5% em produtos alimentares e mais de
37% na indústria de rádio, televisão e comunicação. Os resultados descritos anteriormente
permitem concluir que existe um montante substancial de variação de intensidades de I&D
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para um dado paı́s ou indústria (Acharya e Keller, 2009).

O anexo C.2 mostra que o I&D industrial dos EUA é o maior dos 17 paı́ses,
seguindo-se o Japão e a Alemanha. Esta informação é coerente com o facto do crescimento
dos paı́ses se dever à inovação nestes três paı́ses, como foi dito anteriormente (Acharya e
Keller, 2009). Por sua vez, no anexo C.3 podemos ver a quota dos EUA nas importações
totais por paı́s parceiro e por indústria. No Canadá cerca de 75% das importações totais vêm
dos EUA. Por contraste, os paı́ses europeus apenas importam dos EUA 10% a 15% (exceto o
RU que importa 21,6%). Por indústria, a quota de importações dos EUA é maior nas aerona-
ves seguindo-se a indústria de escritórios, contabilidade e computadores (Acharya e Keller,
2009).

No estudo feito por Acharya e Keller (2009) concluiu-se que há mais evidência de
transferência tecnológica nos anos recentes. A amostra utilizada pelos autores foi dividida
em anos 80 e 90 e como consequência os spillovers dos EUA e do Japão quase duplicaram
enquanto que a contribuição do I&D doméstico caiu no perı́odo em análise. Ou seja, a
transferência de tecnologia internacional é mais importante recentemente e esta conclusão é
consistente com o aumento do fluxo de conhecimento tecnológico.

Na coluna 4 do anexo C.4 (coluna correspondente ao US R&D) verificamos que
o impacto da produtividade do I&D dos EUA varia entre 0% na indústria alimentar a 84%
na indústria de rádio, computadores e equipamentos de comunicação. Outras indústrias com
um grande impacto da tecnologia estrangeira na produtividade doméstica são os escritórios,
contabilidade e maquinaria de computação (71,5%), quı́micos (39,1%), aeronaves (26,9%).
A descoberta de que a transferência tecnológica varia na dimensão da indústria e que é mais
forte em indústrias de alta tecnologia comprova que a dimensão da indústria é um detalhe
importante (Acharya e Keller, 2009).

Segundo Acharya e Keller (2009) as estimativas diretas dos coeficientes de trans-
ferência tecnológica entre paı́ses indicam que existe uma forte heterogeneidade em termos
de transferência tecnológica em alguns paı́ses (por exemplo o impacto do I&D dos EUA em
paı́ses da Escandinávia, na Suécia é metade do valor da Noruega; o I&D japonês é mais forte
na produtividade espanhola que na italiana e o I&D alemão tem um impacto semelhante e
elevado na Bélgica e nos Paı́ses Baixos).

No estudo elaborado por Acharya e Keller (2009) foram realizadas duas regressões,
uma com o valor acrescentado e outra com a PTF. Concluiu-se que a elasticidade do I&D
doméstico é mais baixa na regressão da PTF. O impacto do I&D dos EUA na regressão
da PTF é semelhante ao da regressão com o valor acrescentado com a diferença que a elas-
ticidade do I&D estrangeiro estimada na regressão da PTF é mais baixa (as diferenças na
importância de fatores produtivos entre paı́ses ou indústrias não têm muito impacto nos re-
sultados). Normalmente, a parte do crescimento da PTF que conta no I&D doméstico é 6%.
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No entanto, só o I&D dos EUA conta 40% o que permite concluir que o I&D doméstico para
um dado paı́s e indústria é menos importante que o I&D estrangeiro, ou seja, a contribuição
da mudança tecnológica internacional é maior do que a mudança tecnológica doméstica
(Acharya e Keller, 2009). Se descartarmos a transferência de tecnologia internacional, a
elasticidade do I&D doméstico no Canadá é 0,24, um valor um pouco mais baixo que o da
média dos paı́ses (0,28). No entanto, se contarmos com o impacto do I&D dos EUA, o I&D
doméstico do Canadá é 0,64, enquanto que a média dos paı́ses é 0,55, fazendo com que o
Canadá beneficie de mais 16% dos gastos tecnológicos dos EUA do que qualquer outro paı́s.
Se considerarmos também o Japão e a Alemanha, então o Canadá beneficia menos do que os
outros paı́ses do I&D do Japão e mais do I&D da Alemanha. Ao adicionar também a França
e o RU, os gastos do I&D de ambos os paı́ses têm um impacto na produtividade canadiana
inferior ao impacto da média dos paı́ses (Acharya e Keller, 2009).

De modo a verificar se é a produtividade que tem um impacto positivo na importação
ou o contrário , Vogel e Wagner (2010) testaram duas hipóteses:

• H1: impacto positivo da produtividade na importação;
• H2: impacto positivo da importação na produtividade;

A análise destes autores é baseada em dados sobre a indústria transformadora da
Alemanha. Como existem grandes diferenças na participação no comércio internacional
entre as empresas do setor do leste e do oeste alemão, ambas as zonas do paı́s são analisadas
separadamente.

No oeste na Alemanha, o tipo de empresas mais predominante são os two-way

traders que contam 50% do total, seguindo-se as empresas importadoras e as exportadoras.
Por outro lado, na zona leste há mais 10% de non-traders que no oeste, há mais importadores,
menos exportadores e também menos two-way traders embora o número de todos os tipos
de empresas tenha vindo a aumentar. Em ambas as zonas alemãs, os non-traders são o tipo
de empresas com dimensão mais pequena seguindo-se os exportadores, os importadores e,
por fim, os two-way traders que são consideradas as empresas com maior dimensão (Vogel
e Wagner, 2010).

Através da criação de uma base de dados baseada nas estatı́sticas anuais do im-
posto sobre o volume de negócios e posterior estimação OLS, os autores concluı́ram que
as evidências são a favor da H1, ou seja, existe um impacto positivo da produtividade nas
importações (Vogel e Wagner, 2010).

Os modelos de crescimento endógeno dos anos 90 questionavam se a produtividade
era maior quando as importações eram provenientes de paı́ses com I&D elevado. Vários
autores chegaram à conclusão que a composição das importações não tem muito impacto na
produtividade, ou seja, as importações não são o maior condutor de transferência tecnológica
(Acharya e Keller, 2009). Apesar disso, atualmente assume-se que a importação aumenta a
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PTF ao nı́vel da empresa (Augier et al., 2013) fazendo com que a produtividade seja uma
função crescente das importações em economias intensivas em I&D (Lööf e Andersson,
2010).

Além da conclusão sobre a correlação entre os dois indicadores primordiais do
estudo, concluiu-se também que as empresas que vendem produtos e/ou serviços a empresas
com uma intensidade crescente de importações verificam um crescimento superior em termos
de produtividade (Blalock e Veloso, 2007).

5.2 O Caso da Paul Stricker, SA

Apesar de, devido à proibição da utilização de dados não públicos, não ter sido
possı́vel analisar o tema principal deste trabalho na empresa onde decorreu o estágio curri-
cular não posso deixar de avaliar, embora de uma forma muito superficial, qual o impacto
das importações na produtividade da Paul Stricker, SA.

Em primeiro lugar, convem salientar que, segundo a literatura, a empresa enquadra-
se na categoria de two-way traders uma vez que importa e exporta frequentemente.

A avaliação que farei seguidamente terá apenas em conta a definição de produti-
vidade que, recordo, expressa a utilização eficiente dos recursos produtivos como meio para
alcançar a produção máxima no menor tempo possı́vel e com o mı́nimo de custos.

A maioria dos produtos são adquiridos no mercado chinês, caracterizado pelos
baixos custos e este facto preenche o requisito do ”mı́nimo de custos”referido na definição
de produtividade. No entanto, ao avaliar o requisito do ”menor tempo possı́vel”este não
se verifica. A não verificação desta condição prende-se com o facto da empresa perder
muito tempo não só nos vários processos de controlo de qualidade mas também em todo o
processo de compra do produto uma vez que todas as caracterı́sticas e procedimentos têm de
ser minuciosamente especificados (caracterı́sticas do produto (tamanho, cor, forma, material,
tipo e posição das costuras, posição dos bolsos, entre outros), packing (forma como o produto
é embalado, dimensões e marcação da caixa, etc.), entre outros).

Assim, concluo que a empresa não é tão produtiva como poderia ser devido, exclu-
sivamente, ao fator temporal que tem um peso importante no cálculo da produtividade.
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Capı́tulo 6

Conclusões

Com este relatório pretendeu-se perceber qual a relação existente entre os fornece-
dores internacionais e a produtividade das empresas.

É sabido que os mercados internacionais são, para as empresas, sinónimo de ex-
pansão. Como foi sendo referido ao longo do trabalho comprova-se a existência de uma
relação positiva entre a importação e a produtividade. Segundo Acharya e Keller (2009), um
aumento de 10% no I&D doméstico provoca uma subida de cerca de 1,4% na produtividade,
sendo que a contribuição da transferência tecnológica estrangeira excede o efeito do I&D
doméstico. Através da análise realizada conclui-se que a geografia assume também um papel
importante na forma como os paı́ses beneficiam da tecnologia estrangeira (Acharya e Keller,
2009), principalmente os paı́ses com fluxos ricos em conhecimento e paı́ses próximos da
fronteira tecnológica mundial (Lööf e Andersson, 2010). Além da geografia, também a em-
pregabilidade é importante sendo que as empresas importadoras apresentam uma contribuição
maior para o valor acrescentado e para o nı́vel de emprego (Muûls e Pisu, 2009).

As empresas que comercializam internacionalmente conseguem ser maiores do
que as empresas non-traders, em termos de valor acrescentado e de emprego (Muûls e Pisu,
2009). Particularmente, as empresas que importam intermediários conseguem aumentar a
sua PTF ao nı́vel da empresa, embora este aumento seja superior em empresas que detêm ca-
pital estrangeiro (Augier et al., 2013). No geral, as empresas importadoras estão a aumentar
assim como a sua contribuição para o valor acrescentado e para o nı́vel de emprego (Muûls
e Pisu, 2009).

A exploração deste tema revelou-se bastante interessante uma vez que no geral é
dada mais importância às exportações dando menos relevo às importações. Este trabalho,
assim como toda a literatura analisada, comprova que as importações são benéficas para a
produtividade das empresas pelo que deveriam ser consideradas mais frequentemente. Por
fim, resta-me salientar que as reformas de liberalização do comércio poderiam ser mais efi-
cazes de modo a aumentar a produtividade das empresas e da própria economia.
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Anexo A

Demonstrações Financeiras da Empresa

Quadro A.1: Balanço da Empresa (2012-2015)

Fonte: Elaborado pelo autor, dados retirados de Stricker (2014, 2016a)
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Quadro A.2: Demonstração de Resultados da Empresa (2012-2015)

Fonte: Elaborado pelo autor, dados retirados de Stricker (2014, 2016a)
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Anexo B

Modelos

Como referido no capı́tulo 5, foram analisados diversos trabalhos de forma a reali-
zar a revisão bibliográfica apresentada. No quadro B.1 podem-se verificar, para os diversos
autores citados, as funções utilizadas/metodologia, as variáveis, o tipo de estimação e as
principais conclusões que foram obtidas.

Quadro B.1: Quadro resumo dos modelos analisados na revisão bibliográfica (o quadro
encontra-se dividido entre as páginas 48 e 49)

Fonte: Elaborado pelo autor, dados retirados de Acharya e Keller (2009), Augier et al. (2013), Blalock e
Veloso (2007), Lööf e Andersson (2010), Muûls e Pisu (2009), Vogel e Wagner (2010)
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Anexo C

Resultados por Paı́s e Por Indústria

Quadro C.1: Intensidades de I&D por paı́s e por indústria (despesas de I&D por valor
acrescentado; em percentagem) (1973-2002)

Fonte: Acharya e Keller (2009)
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Quadro C.2: Stock de capital de I&D por paı́s e indústria (1973-2002)

Fonte: Acharya e Keller (2009)
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Quadro C.3: Quota de importações totais nos EUA (média do perı́odo em análise, em
percentagem) (1973-2002)

Fonte: Acharya e Keller (2009)
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Quadro C.4: Regressão da indústria sobre spillovers de I&D internacional

Fonte: Acharya e Keller (2009)
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