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1. Enquadramento econ6mico 

A actividade turfstica em Portugal apresentou urn desempenho bastante 
positivo em 2006. De acordo com a informa<;ao da balan<;a de pagamentos, as 
receitas do turismo registaram um crescimento de 7,3 por cento em termos 
nominais. Ern 2005, ultimo ano com infonna<;ao desagregada em termos inter
nacionais, Portugal encontrava-se posicionado no 18. 0 lugar no ranking dos 
principais destinos turfsticos, com 10,6 milhoes de turistas, a que corresponde 
em termos de receitas cerca de 1,1 por cento das receitas mundiais. 

A dimensao das receitas geradas, a importancia na cria<;ao de emprego e os 
efeitos multiplicadores que induz em varios sectores tornam o turismo um sec
tor importante na economia portuguesa. De acordo com a (rltima Conta Satelite 
do Turismo, divulgada pelo INE, o peso no PIB do valor acrescentado gerado 
pelo turismo residente e nao residente e, em media, 4,6 por cento e 0 emprego 
de 7,8 por cento. Consequentemente, a importancia do turismo na economia 
portuguesa leva a que a identifica<;ao e avalia<;ao dos factores que determinam a 
sua competitividade seja de grande relevancia, num contexto em que se verifica 
uma concorrencia acrescida decorrente do surgimento de novos destinos a nfvel 
mundial. 

A economia estuda as formas e as tecnicas com as quais os seres humanos 
se organizam socialmente para produzir e distribuir riqueza. Mas, a economia 
do turismo tem urn campo delimitado: estuda a l6gica do comportamento eco
n6mico dos viajantes - decisao de viaja1~ de permanencia e de gastos - e o com
portamento das empresas e dos agentes publicos que operam nos mercados 
emissores e receptores. 0 conjunto de rela<;6es de troca e de contactos entre 
aqueles que querem vender e os que querem comprar bens e servi<;os forma 
o mercado turfstico. 0 resultado da oferta neste mercado gera o produto bruto 
do turismo para a economia. 

Porem, a prodw;ao turfstica tern uma particularidade em termos econ6mi
cos. 0 turismo nao e uma ind(tstria como por vezes e catalogada. 0 processo de 
produ<;ao em servi<;os possui caracteristicas especfficas em rela<;ao a ind(tstria 
fabril convencionat designadamente as seguintes: 

>- a produ<;ao em servi<;os ocorre ao mesmo tempo em que acontece o con
sumo (fen6meno de instantaneidade), circunstancia que requer uma 
maior flexibilidade das empresas turfsticas para a adapta<;ao as prefe
rencias dos consumidores; 

> nao existe a possibilidade de "annazenar" 0 produto turfstico (por 
exemplo, lugares num voo), porque e impossfvel fazer ofertas de produ
tos que nao foram vendidos; 

> alguns bens turisticos tern caracterfsticas comuns aos bens p(tblicos (e.g. 
princfpio da nao-exlusao); o consumo de urn bern por urn turista nao 
exclui o consumo simultaneo daquele bern por outros turistas (quando 
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urn turista se banha numa praia do Algarve nao exclui que os outros de 
faze-lo); 

);- os servi<;os turfsticos sao, geralmente, prestados com o contacto ime
diato entre os produtores e os consumidores, relevando nesta actividade 
o papel do ser humano; 

;;.- como toda a actividade humana, o turismo modifica o meio ambiente, 
degradando-o e poluindo-o em muitos casas, o que constitui urn serio 
obstaculo ao desenvolvimento regional. 

E nesta l6gica que a abordagem te6rica para identificar e avaliar os deter
minantes da competitividade procura atender ao caracter transversal das activi
dades que constituem o mercado turistico, composto por diversos segrnentos de 
mercado e nao s6 pelas actividades de lazer, o que aumenta o espectro do seu 
conceito e a potencialidade da sua economia. A cadeia produtiva do turismo 
configura-se, assim, de forma agregada, ou seja, conjuga diversos bens e servi
<;os da oferta do sector. A oferta agregada dos varios bens e servi<;os forma o 
cluster do turismo, constitufdo par tres semi-agregados: 

;;.- Super-estrutura tur(stica, constitufda pelos meios de hotelaria, restaura
<;ao e agendas de viagens; 

::» Infra-estrutura de base, formada pelos sistemas de transportes, comunica
<;6es, energias, agua e servi<;OS de saude; 

;;.- Bens de consumo, incluindo, designadamente, a alimenta<;ao, bebidas e 
outros de maior procura turfstica, e.g. texteis, cal<;ado, ceramica e 
vidros. 

Esta abordagem sistemica, que considera urn conjunto de actividades em 
inter-rela<;6es recfprocas, mostra o inegavel interesse e o caracter comp6sito do 
"produto turfstico" na economia. Em contrapartida, a interven<;ao de varios 
agentes e diversas entidades na funcionalidade do sistema concorrem para a 
dificuldade latente na avalia<;ao da performance competitiva das unidades eco
n6micas. A relevancia desta dificuldade nao implica que se abandone a ambi<;ao 
de operacionalizar instrumentos de apoio a dedsao. 

Corn este prop6sito, o Observat6rio da Produtividade Empresarial - linha de 
investiga<;ao do IUD (Instituto Lusfada de Investiga<;:ao e Desenvolvimento) -
recolheu e estudou a performance da competitividade de urn painel de empre
sas representativo das actividades inclufdas no cluster do turismo, com referenda 
ao perfodo econ6mico de 2005-2006, os ultimos anos de que se disp6e de infor
ma<;ao contabilfstica. 
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2. Universo do Observat6rio 

0 universo empresarial do Observat6rio utiliza como base de dados a in
formac;:ao tecnica da responsabilidade de IF4- Processamento de Informar;oes, Lda., 
cobrindo as maiores unidades da economia portuguesa. Com volume de neg6-
cios acima dos 15 mil euros, sao estas as empresas ancora do tecido econ6mico, 
a volta das quais gravita uma imensidao de pequenas e medias empresas, por 
subcontratac;:ao, participac;:ao de capital, etc. Na observac;:ao, com incidencia no 
perfodo 2005 I 2006, for am inclufdas no cluster do turismo 180 empresas ( v. Qua
dro 1). Este paine! empresarial representa 73 por cento do volume de neg6cios 
do universo "ancora" da economia. 

Quadro 1. Dimensao Econ6mica do Cluster do Turismo 

N° de V. Neg6cios V. Neg6cios Peso 
Cluster do Sect ores Empresas Universo Un.iverso relativo do 
Turismo Econ6micos do das das cluster 

cluster maiores Empresas no 
empresas do cluster universo 

Super-estrutura Hotelaria 13 659 329 50% 
Turfstica Restaura~ao 7 672 505 75% 

Agencias de Viagens 7 496 317 64% 

Transportes 23 3.698 2.682 73% 
Infra-estruturas Comunica~oes 18 8.633 6.474 75% 

de base Electricidade, gas, agua 16 11.221 8.094 72% 
Servi~os de Saude 21 1.779 869 49% 

Distribui~ao Alimentar 16 8.794 8.142 93% 
Bens de Industria de Bebidas 13 1.113 719 65% 

Consumo Texteis e Cal<;;ado 24 963 235 24% 
Ceramica e Vidros 22 1.341 517 39% 

Total 180 39.369 28.883 73% 

Val ores em milhoes de euros. 

4. Hip6teses de Estudo 

De urn modo geral, o problema das empresas e estarem normalmente 
sujeitas a uma tendencia de crescimento dos custos dos factores de explorac;:ao, 
enquanto que os prec;:os de venda dos produtos I servic;:os sao, com frequencia, 
travados ou mesmo reduzidos devido a concorrencia internacional. Consequen
temente, para a empresa ser competitiva no seu mercado, os custos operacionais 
deverao ser vistos nao apenas como simples acumulac;:ao de despesas (directas 
ou indirectas) mas, principalmente como indicador da capacidade da empresa 
para gerir os recursos, no sentido de com eles obter maior produtividade, de 
modo a assegurar ganhos de competitividade. 
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Assim, a competitividade da empresa, do ponto de vista econ6mico, esta 
directamente associada a performance da produtividade, como factor redutor 
do crescimento dos custos operacionais. 0 objectivo da empresa sera de elevar 
a taxa de produtividade (VAB/T) acima do nfvel da taxa de crescimento dos 
custos operacionais "per capita" (CO /T), situa~ao em que a competitividade 
econ6mica se revela positiva: [(VAB /T) I (CO /T)]. 

Nao tem sido esta a estrategia de competitividade no sector turfstico. 0 de
terminante que continua a suportar a competitividade da oferta turfstica portu
guesa tern no pre~o, induzido por baixos salarios, o factor mais relevante, o que 
contrasta com as estrategias dos principais concorrentes europeus. 

0 estudo do Observat6rio sobre o cluster do turismo procura identificar e ava
liar os determinantes que induzem a sua competitividade, numa 16gica de ino
va~ao e racionalidade econ6mica, ao inves da l6gica da competitividade-pre~o. 

Com este pressuposto, a abordagem metodol6gica procura observar a pro
dutividade numa perspectiva multidimensional, elegendo quatro determinan
tes para a competitividade: 

• Produtividade do trabalho: esta perspectiva avalia o efeito da performance 
da produtividade relacionada com a capacidade de o factor humano 
acrescentar valor com a quantidade de trabalho incorporado e a utiliza
~ao do capital tecnico afecto a actividade desenvolvida (VAB /Emprego). 

• Produtividade tecnol6gica: esta perspectiva avalia a contribui~ao do pro
gresso tecnico para a actividade desenvolvida atraves do incremento do 
valor acrescentado induzido especificamente pela qualifica~ao dos facto
res capital e trabalho incorporados, utilizando o calculo do Residua de 
Solow (VAB-Capital-Trabalho); 

• Produtividade relativa: esta perspectiva avalia o efeito da performance da 
produtividade, na rela~ao output/input (Volume de Neg6cios I Consumos 
Intennedios) da actividade desenvolvida, equacionando os parametros 
da eficacia, da economia e da eficiencia com ela relacionados; 

• Produtividade salarial: esta perspectiva avalia o efeito da performance 
da produtividade com base no indicador Workonomic index (VAB / Sala
rios), evidenciando o valor libertado para a remunera~ao dos factores de 
capital (dividendos, juros, impostos, amortiza<;:6es), ap6s assegurada a 
remunera<;ao do factor trabalho; 

Partindo dos determinantes de produtividade, indutores da competitivi
dade econ6mica, foram formuladas as seguintes hip6teses de trabalho (Fig. 1): 

202 

• Hip6tese 1: A produtividade relativa, medida pelo indicador de output/ 
/input esta associada de forma positiva com a produtividade tecnol6gica 
(Hla), com a produtividade do trabalho (Hlb) e com a competitividade 
econ6mica (Hlc); 
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• Hip6tese 2: A produtividade salarial, medida pelo indicador "workonomic 
index", esta associada de forma positiva com a produtividade tecnol6-
gica (H2a), com a produtividade do trabalho (H2b) e com a competitivi
dade econ6mica (H2c); 

• Hip6tese 3: A produtividade tecnol6gica, medida pela taxa de inova~ao (pro
gresso tecnico), esta associada de forma positiva com a produtividade 
do trabalho (H3a) e com a competitividade econ6mica (H3b); 

• Hip6tese 4: A produtividade do trabalho, medida pelo indicador do produto 
(VAB) "per capita", esta associada de forma positiva com a competitivi
dade econ6mica (H4). 

Fig. 1. Hip6tese de estudo da competitividade empresarial 

5. Modelo estatistico 

Para o cluster do turismo, foram seleccionadas 66 empresas, com todos os 
dados contabilisticos disponfveis, correspondendo a uma amostra de aproxima
damente 37 por cento das empresas inclufdas no painel. A informa~ao das uni
dades seleccionas foi tratada a partir de um grelha de indicadores correspon
dente as hip6teses equacionadas, permitindo a compara~ao inter-empresas e 
intra-sectores. Para o conjunto de indicadores apurados - constituidos como 
metricas das hip6teses formuladas - construiu-se uma matriz de correla~iio (r) 
para determinar a for~a de associa~ao entre esses indicadores para valida<;:ao ou 
nao das hip6teses de trabalho. 

A compara~ao no espa~o obedeceu a tratamento estatfstico adequado. Por 
regra, a medida de localiza~ao mais correntemente utilizada para o efeito e a 
media aritmetica. No entanto, o facto da media serum valor complexo, isto e, 
calculado a partir de todas as observa<;:oes, tem o inconveniente de a tornar 

Lusfada. Economia & Empresa, Lisboa, n. 0 8/ 2008 203 



Jose Eduardo Carvalho 

muito sensivel aos valores erraticos, podendo ser empurrada para os extremos 
do intervalo por valores excessivamente altos ou baixos. Para obviar a este 
inconveniente - ainda que sem rejeitar a informa<;:ao dada pela media - o 
metoda da distribui<;:ao por "quantis" e 0 que melhor responde ao objectivo 
visado na analise espacial. Assim, a informa<;:ao final fornece para todos os indi
cadores os valores correspondentes as posi<;:oes estatisticas da media, mediana, 
quartil inferior e quartil superior. 

0 tratamento estatfstico da distribui<;:ao por "quantis" efectua-se do 
seguinte modo: 

> Para urn dado indicadm~ os valores empresariais individualmente obser
vados sao ordenados de forma crescente, permitindo relevar as posi<;:oes 
mais significativas da distribui<;:ao; 

> Na distribui<;:ao definem-se OS varios valores de posi<;:ao (valores separa
dores) que se obtem na propor<;:ao sucessivamente de 1 I 4, 214 e 3 I 4; 

> A posi<;:ao principal e a mediana: divide a distribui<;:ao na propor<;:ao de 
214 (50% para cada lado); 

> 0 valor central da primeira e segunda posi<;:ao corresponde ao quartil in
ferior, isto e, divide a distribui<;:ao na propor<;:ao de 1 I 4 (a sua esquerda) 
para 3 I 4 (a sua direita); 

> 0 valor central da terceira e quarta posi<;:ao e 0 quartil superior, isto e, 
divide a distribui<;:ao na propor<;:ao de 3 I 4 (a sua esquerda) para 1 I 4 
(a sua direita). 

6. Resultados 

A matriz de correla<;:ao, construida para testar as hip6teses formuladas, 
mostrou como validas as hip6teses H1c, H3a e H4. Os coeficientes de determi
na<;:ao (r2) correspondentes permitem afirmar: 

• A competitividade econ6mica das empresas e explicada, positivamente, em 
52 par cento pela performance da produtividade relativa (Hlc) e em cerca 
de 40 par cento pela produtividade do trabalho (H4); 

• A produtividade do trabalho, por sua vez, e explicada, positivamente, em 
cerca de 77 par cento pela produtividade tecnol6gica (H3a); 

Mostra-se fraca a associa<;:ao da produtividade salarial com a performance da 
competitividade econ6mica (H2c), o que minimiza a tese da importancia do custo 
do trabalho para a competitividade das empresas. Efectivamente, os salarios sao 
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apenas uma parcela do somat6rio do valor acrescentado (salarios, amortizac;:oes, 
custos financeiros, impastos directos e resultados lfquidos) cujo peso na estru
tura se reduz com o acrescimo do grau de intensidade tecnol6gica da actividade 
(capital I salarios); 

A analise da distribuic;:ao por quantis possibilita avaliar a posic;:ao relativa 
dos sectores/ empresas no universo estudado em cada urn dos indicadores de 
performance: 

Quadro 2. Medidas de Dispersao 

Medidas de Competitividade Produtividade Produtividade Produtividade Produtividade 
Dispersao Econ6mica Relativa do Trabalho Salarial Tecnol6gica 

Quartil 5,7 1,5 12,8 10,0 9,7 
Superior 

Mediana -3,8 -1,2 1,8 -2,0 3,6 

Quartil -11,7 -5,2 -4,2 -17,8 -3,0 
Inferior 

Media -3,3 -1,2 4,5 -10,9 5,2 

Desvio 17,0 12,1 19,5 59 28,4 
Padrao 

Observa-se uma maior dispersao nos resultados associados a produtivi
dade salarial, o que se explica pelas diferentes intensidades tecnol6gicas (capi
tal/ salarios) entre os sectores inclufdos no cluster do turismo. Com efeito, o 
custo medio anual do trabalho varia entre os 60 mil euros nas empresas dos sec
tares de "Comunicac;:oes" e "Electricidade, Gas e Agua" e os 12 mil euros nos 
sectores da "Restaurac;:ao", "Distribuic;:ao Alimentar" e "Industria Textil e Cal
c;:ado''. 

6.1. Competitividade econ6mica 

Na mediana das empresas estudadas, a performance da competitividade 
econ6mica [(VAB /T) I (CO /T)] revelou-se negativa em -3,8%, evidenciando que 
o crescimento da produtividade do trabalho nao teve efeito redutor sabre 
o comportamento da subida dos custos operacionais "per capita". Apenas as 
empresas posicionadas no quartil superior da distribuic;:ao registaram taxas de 
competitividade econ6mica positivas acima dos 5,7 por cento (v. Quadro 3). 
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Quadro 3. Cornpetitividade Econornica 
(Ernpresas do cluster corn taxas > 5,7%) 

Cluster do Turismo Sect ores N" de Empresas 
Econ6micos no quartil superior 

Super-estrutura Turistica Agencias de Viagens 2 

Infra-estruturas Transportes 3 
de base Comunica~6es 5 

Servi~os de Saude 2 

Bens de Consumo Dis tribuic;ao A limen tar 1 
Industria de Bebidas 1 

Texteis e Calc;ado 1 
Cera mica e Vidros 2 

6.2. Produtividade Relativa 

A performance da produtividade relativa (Volume de Neg6cio / Consumos 
intermedios) teve uma evolw;:ao negativa ordem de -1,2% na mediana da distri
buit;ao, evidenciando uma quebra na capacidade das empresas para criarem 
riqueza, isto e, mais valor acrescentado nas respectivas actividades. 56 as 
empresas posicionadas no quartil superior da distribuit;ao registaram cresci
mento neste indicador acima de 1,5 por cento (v. Quadro 4). 

Quadro 4- Produtividade Relativa 
(Ernpresas do cluster corn taxas > 1,5%) 

Cluster do Turismo Sect ores N" de Empresas 
Econ6micos no quarti l superior 

Super-estrutura Turistica Restaura~ao 2 

Infra-estruturas de base Transportes 3 
Comunicac;oes 4 

Servi~os de Saudc 3 

Bens de Consumo Distribuic;ao Alimentar 1 
Industria de Bebidas 1 

Textcis e Cal<;ado 1 
Ceramica e Vidros 2 

6.3. Produtividade do Trabalho 

A produtividade do trabalho (VAB/Trabalhadores) evoluiu positivamente 
na amostra das empresas estudadas a uma taxa mediana de 1,8%. Para esta per
formance contribuiu o aumento de 4,5 por cento na mediana do valor acrescen-

206 Lusfada. Economia & Empresa, Lisboa, n. 0 8/2008 



Observat6rio da produtividade das grandes empresas na economia portuguesa, p. 197-209 

tado bruto, acompanhado de urn crescimento menor de apenas 0,3 por cento na 
cria<;:ao de postos de trabalho. As empresas posicionadas no quartil superior da 
distribui<;ao registaram taxas de crescimento deste indicador acima dos 12,8 por 
cento (v. Quadro 5). 

Quadro 5. Produtividade do Trabalho 
(Empresas do cluster com taxas > 12,8%) 

Cluster do Turismo Sectores N° de Empresas 
Econ6micos no q uartil superior 

Super-estrutura Turistica Hotelaria 1 
Restaura~ao 1 

Agencias de Vi<lgens 3 

Infra-estruturas de base Transportes 2 
Comunica~oes 4 

Electricidade,Gas,Agua 1 

Bens de Consumo Industria de Bebidas 2 
Texteis e Cal~ado 1 
Ceramica e Vidros 2 

6.4. Produtividade Salarial 

A produtividade salarial (VAB/Salarios), medida pelo indicador "Worko
nomi Index" registou, em mediana, uma evolu<;ao negativa de -2,0 por cento. 
Esta performance evidencia uma quebra no valor acrescentado para remunerar 
os factores de capital, relativamente aos custos com o trabalho. Apenas as 
empresas posicionadas no quartil superior da distribui<;:ao registaram taxas de 
crescimento neste indicador acima dos 10 por cento (v. Quadro 6). 

Quadro 6. Produtividade Salarial 
(Empresas do cluster com taxas > 10%) 

Cluster do Turismo Sect ores N" de Em pres as 
Economicos no quartil superior 

Super-estrutura Turfstica Restaura~ao 1 
Agencias de Viagens 3 

Infra-estruturas de base Transportes 3 
Comunica~Oes 4 

Electricidade,Gas,Agua 1 

Bens de Consumo Industria de Bebidas 3 
Texteis e Cal~ado 1 
Ceramica e Vidros 1 
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6.5. Produtividade Tecnol6gica 

A performance da produtividade tecnol6gica (taxa de progresso tecnico) 
registou para a mediana das empresas estudadas uma taxa de crescimento posi
tiva de 3,6 por cento, evidenciando que a riqueza gerada cresceu acima da utili
za<;ao dos factores (capital e trabalho). As empresas posicionadas no quartil supe
rior da distribui<;ao registaram taxas de crescimento neste indicador acima dos 
9,7 por cento (v. Quadro7). 

Quadro 7- Produtividade Tecnol6gica 
(Empresas do cluster com taxas > 9,7%) 

Cluster do Turismo Sectores N" de Empresas 
Econ6micos No quartil superior 

Super-estrutura Turistica Hotelaria 1 
Restaura<;ao 1 

Agencias de Viagens 3 

Infra-estruturas de base Transportes 2 
Comunica<;6es 3 

Servi<;os de Saude 2 

Bens de Con sumo Industria de Bebidas 2 
Texteis e Cal<;ado 1 
Cerilmica e Vidros 2 

6. Conclusoes 

Relativamente as hip6teses formuladas, o estudo mostra, inequivocamente, 
uma forte correla<;ao positiva da taxa de competitividade econ6mica com a produti
vidade do trabalho e, esta, induzida pela produtividade tecnol6gica (taxa de inova
<;ao ou progresso tecnico). 

Em termos de analise sectorial, os resultados apurados permitem observar 
uma grande dispersao nos nfveis de performance dos sectores incluidos no clus
ter do turismo, na perspectiva da competitividade versus produtividade das 
empresas (v. Quadro 8), 
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Quadro 8. Performance Geral do Cluster do Turismo 
(Posi~oes relativas no quartil superior) 

Cluster do Turismo Sect ores Registo de 
Econ6micos posi~oes (%)no 

quartil superior 

Super-estrutura Turfstica Hotelaria 2 
Res taurac;ao 6 

Agendas de Viagens 13 

Infra-estruturas de base Transportes 15 
Comunicac;oes 24 

Electricidade,Gas).gua 2 
Servi~os de Sa tide 8 

Bens de Con sumo Distribuis;ao Alimentar 2 

Industria de Bebidas 11 
6 

Texteis e Cals;ado 11 
Ceramica e Vidros 

Naturalmente, as diferen<;as de performance explicam-se, em parte, pela 
grande heterogeneidade entre os diversos sectores, existindo sub-sectores com 
forte intensidade tecnol6gica e significativos ganhos de produtividade, em con
traste com outros com maior intensidade de mao-de-obra e nfveis baixos de 
produtividade. Portanto, em contraste com o verificado nos sectores da infra
-estrutura de base, nas "Comunicar;oes" e "Transportes", o crescimento da produti
vidade nos sectores da super-estrutura tur(stica esta, em parte, relacionado com 
a menor capacidade de incorporar o progresso tecnico, designadamente, em 
resultado da maior dificuldade em mecanizar determinadas tarefas, com excep
<;ao do sub-sector "Agencias de Viagens". 

Em sfntese, ressaltam com melhor desempenho os sectores da infra-estru
tura de base relacionados com as "Comunicar;oes" e os "Transportes", os quais 
registaram mais e melhores posi<;6es no quartil superior em todos os indicado
res. Na super-estrutura tur(s tica revela-se o sector das "Agencias de Viagens" com a 
melhor posi<;ao cimeira na performance dos indicadores apurados. Os sectores 
"Industria das Bebidas" e "Industria Certimica e Vidro" sao os que registam as 
melhores posi<;6es no semi-agregado dos bens de consumo. 

Lusfada. Economia & Empresa, Lisboa, n. 0 8/2008 209 


