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INTRODU<;AO 

Na microrregiao de Joinville as atividades economicas concentram-se princi

palmente na industria metal-mecanica que emprega cerca de 24% da mao-de-obra lo

cal. Nesta aglomera<;ao local registra-se uma popula<;ao de 935 empresas (MTE -

CAGED, Jan/2006) com a predomimincia de micro e pequenas empresas especializa

das nos segmentos de metalurgia basica e mecanica. 

Utilizando a abordagem de APL, o objetivo desse trabalho eo de analisar a es

tmtura produtiva especializada na produ<;ao eletrometal-mecanica da regiao de Joinvil

le. A analise sera direcionada para identificar e qualificar as possiveis intera<;6es entre 

os diferentes atores publicos e privados que constituem a aglomera<;ao industrial de 

J oinville, principalmente a estrutura e os mecanismos de goveman<;a existentes no lo

cal. 

Paralelamente a essa concentra<;ao industrial local, desenvolveu-se uma estru

tura institucional que conta com a presen<;a de diversas organiza<;6es publicas e priva

das voltadas tanto a representa<;ao empresarial quanta a infra-estrutura de suporte tec

nico as empresas. Essa estrutura institucional reline associa<;6es de classe, sindicatos, 

universidades, escolas tecnicas e centros de tecnologia, treinamento e forma<;ao profis

sional. 

Teoricamente, o diferencial entre aglomera<;ao de empresas e urn Arranjo Pro

dutivo Local (APL) e a existencia de a<;6es de articula<;ao, de coopera<;ao e de coorde

na<;ao entre os agentes empresariais envolvidos, atraves da cria<;ao de estruturas de 

goveman<;a, composto por entidades publicas e privadas, capazes de reduzir o nivel de 

incerteza na execu<;ao de a<;6es coletivas, reduzindo o conflito de interesses e buscan

do alcan<;ar objetivos comuns. 

0 trabalho sera composto de dois capitulos e uma conclusao final. 0 primeiro 

capitulo tern como objetivo apresentar uma revisao conceitual referente as aglomera

<;6es industriais. Para tanto, o ponto de partida esta nos conceitos marshallianos e das 

vantagens competitivas de uma aglomera<;ao, ap6s o qual, a enfase passa a ser dada 

aos elementos estruturais de urn arranjo produtivo local (APL), com destaque para o 
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processo de inova<;ao tecnol6gica; intera<;ao, aprendizado e coopera<;ao tecnol6gica; 

arnbiente institucional e goveman<;a. As dificuldades inerentes a consolida<;ao de urn 

APL sao tarnbern consideradas na constru<;ao desse referendal analitico. 

0 segundo capitulo contern urn hist6rico de Joinville e do processo de industria

liza<;ao, conternplando as estruturas produtiva industrial e institucional, e o arnbiente 

cooperativo dos agentes. Nesse sentido destaque e dado a aprendizagern e as entidades 

de ensino e treinarnento e ao projeto setorial industrial metal-rnecanico. Por firn sao 

apresentadas as conclusoes. 
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1 REFERENCIAL TEORICO 

0 prop6sito deste capitulo e fazer uma revisao dos conceitos relacionados a a

glomera<;ao industrial. Tendo como ponto de partida os fundamentos de Marshall, di

ferentes abordagens conceituais foram construidas desde entao, visando captar a natu

reza das rela<;oes entre as firmas situadas em espa<;os geograficos definidos. Nesse 

sentido, tendo em vista os objetivos deste trabalho, embora haja uma extensa aborda

gem relacionada a clusters industriais, destaque sera dado ao conceito de Arranjos 

Produtivos Locais, cuja dinamica guarda uma identidade propria e mais complexa, ao 

incorporar aspectos inovativos e institucionais, geralmente ausentes daqueles conceitos 

voltados apenas para a dimensao espacial da aglomera<;ao. 

1.1 AGLOMERACOES INDUSTRIAlS 

0 termo aglomera<;ao tern como aspecto central a proximidade territorial dos 

agentes economicos e sociais atuantes numa determinada atividade, a partir da qual 

emergem economias de aglomera<;ao, relacionados entre outros aspectos, a maior faci-

1idade de acesso a conhecimentos e capacita<;oes, mao-de-obra especializada, materias

primas e equipamentos. Normalmente a aglomera<;ao amplia as chances de sobrevi

vencia e crescimento das empresas, constituindo-se em relevante fonte geradora de 

vantagens competitivas, principalmente no caso de micro e pequenas empresas. Como 

afirmam Cassiolato e Lastres (2004), 

As caracteristicas basicas dos modelos classicos de distritos industriais indicam em varios ca
sos: alto grau de especializa9ao e forte divisao de trabalho; acesso a mao-de-obra qualificada; 
existencia de fornecedores locais de insumos e hens intermedianos; sistemas de comercializa
yi'io e de troca de informa96es entre os atores. Argumenta-se, nesse sentido, que a organiza9ao 
do distrito industrial permite as empresas - particularmente as pequenas - obterem ganhos de 
escala, reduzindo custos, bern como gerando economias externas significativas (p. 12). 

Por sua vez as habilidades humanas relacionadas com a produ<;ao sao separadas 

em dois grupos: habilidades gerais e habilidades especializadas. "As gerais sao as fa

culdades, conhecimentos e inteligencia que se aplicam de diversas maneiras a todos os 
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tipos de industria. J a as h~bilidades especificas correspondem a destreza manual e ao 

conhecimento de processos e materias especificos que sao aplicados a uns poucos ra

mos de atividade industrial" (IGLIORI, 2001, p. 26). Associado ao conhecimento esta 

a organiza<;ao industrial. Enquanto o primeiro corresponde a fonte criativa para a pro

du<;ao, a segunda e sua aplica<;ao nas praticas empresarias. 

As analises sobre organiza<;ao industrial em geral permitem identificar movi

mentos que contribuem para o aumento da produtividade das firmas. De urn lado, veri

fica-se a diferencia<;ao de produtos, que corresponde a crescente divisao do trabalho e 

especializa<;ao da mao-de-obra, do conhecimento e maquinaria; de outro lado, a inte

gra<;ao, ou seja, o aumento das rela<;5es e firmeza das conexoes existentes entre as di

ferentes partes de uma organiza<;ao industrial. 

As economias de escala podem ser divididas em intemas e extemas. "As eco

nomias intemas sao as que decorrem do aumento da escala de produ<;ao de uma firma 

individual e de uma melhor organiza<;ao de sua administra<;ao. Ja as economias exter

nas sao as derivadas do crescimento geral de urn setor industrial" (IGLIORI, 2001, p. 

27). Ao examinar as vantagens derivadas da localiza<;ao, no tocante a concentra<;ao 

espacial, merecem aten<;ao nao apenas as economias derivadas de urn maior volume de 

produ<;ao, mas tambem os ganhos na organiza<;ao e desenvolvimento tecnico. 

Alem disso, a concentra<;ao espacial contribui para os avan<;os observados na 

divisao do trabalho e na especializa<;ao, produzindo desdobramentos sobre as tecnicas 

de produ<;ao e administra<;ao das empresas, principalmente em mao-de-obra especiali

zada e maquinas diferenciadas. Com isso ganha destaque a ideia de eficiencia coletiva, 

vista como fator da competitividade observado por urn conjunto de rela<;oes entre di

versos agentes, gerando ganhos de eficiencia, em fun<;ao da especializa<;ao produtiva 

de firmas localizadas em uma mesma regiao geografica. Mais do que isso, eficiencia 

coletiva diz respeito as economias de material e de esfor<;o associados aos aumentos 

gerais de produ<;ao industrial, independentemente das realidades particulares de cada 

firma individual presente na economia. 

Uma forma especifica de caracteriza<;ao da concentra<;ao espacial e setorial de 

empresas, com enfase no desempenho e interdependencia destas, que ganhou destaque 
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nas ultimas decadas se refere ao conceito de clusters. A crescente imporHincia atribui

da pela literatura de Organiza<;ao Industrial a este conceito, reflete o reconhecimento 

de que a analise setorial tradicional nao da conta de uma serie de fenomenos crescen

temente importantes na dinamica industrial. "A enfase nesse tipo de arranjo oferece 

uma altemativa em rela<;ao ao enfoque setorial tradicional, na medida em que incorpo

ra mudan<;as" no ambiente concorrencial das firmas captando uma serie de elementos 

estruturais e sistemicos que afetam a competitividade dos agentes. A Economia Regio

nal atribui dois aspectos especificos e determinantes que influenciam a instala<;ao de 

uma industria em determinada regiao, a competitividade e a proximidade geografica. 

Se por urn lado, a proximidade entre os agentes se toma uma condi<;ao basica para o 

quadro de suas rela<;6es organizacionais ou comerciais, por outro, estas sao estimula

das e consolidadas por urn contexto social e institucional que se forma no ambito dos 

arranjos produtivos (BRITTO e ALBUQUERQUE, 2001). 

A competitividade das empresas inseridas em clusters industriais depende de 

urn elenco de a<;6es conjuntas e coordenadas entre os agentes, as quais resultam numa 

amplia<;ao dos niveis de eficiencia coletiva, que e geralmente associada a urn processo 

dinamico que permite a redu<;ao dos custos de transa<;ao e o aumento das possibilida

des de diferencia<;ao de produto ao longo do tempo, em virtude do intercambio de in

forma<;6es e do fortalecimento de la<;os cooperativos entre os agentes. 

As principais caracteristicas de clusters, segundo o GASPIL- Glossario de Arran

jose Sistemas Produtivos e Inovativos Locais -,sao: 

a. refere-se a aglomera<;ao territorial de empresas, com caracteristicas similares; 

b. em algumas concep<;6es enfatiza-se mais o aspecto da concorrencia, do que o 

da coopera<;ao, como fator de dinamismo; 

c. algumas abordagens reconhecem a importancia da inova<;ao, que e vista, porem, 

de uma maneira simplificada (por exemplo, como aquisi<;ao de equipamentos); 

d. nao contempla necessariamente outros atores, alem das empresas, tais como or

ganiza<;6es de ensino, pesquisa e desenvolvimento, apoio tecnico, financiamen

to, promo<;ao, entre outros. 
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A ideia basica do Cluster e que nenhuma empresa do grupo e competitiva isolada

mente e nao podera sobreviver se caminhar sozinha. Aproveitar urn born momento do 

grupo, tentar se libertar, desvincular eseguir como uma grande empresa independente 

pode ser urn erro fatal para a empresa. Isto porque a articula<;ao entre as empresas aca

ba sendo o aspecto preponderante de sua inser<;ao num determinado mercado. 

1.2 ARRANJO PRODUTIVO LOCAL (APL) 

Em que pese o carater revelador da ideia de clusters, o estudo das aglomera<;oes 

industriais incorporou aspectos situados alem das rela<;oes empresariais apenas. Para 

tanto, as empresas situadas em aglomera<;oes passam a ser analisadas sob o enfoque 

dos Arranjos Produtivos Locais. Alem da concentra<;ao territorial, as empresas sao ca

pazes de informar urn APL na medida em que mantenham urn vinculo de articula<;ao, 

intera<;ao, coopera<;ao e aprendizagem entre si e com os outros atores locais, tais como 

govemo, associa<;oes empresariais, associa<;oes de produtores, sindicatos de emprega

dos, 6rgaos publicos, prefeituras, institui<;oes de credito, ensino e pesquisa, etc. 

Entre as condi<;oes necessarias para urn APL, destacam-se: numero significativo 

de empresas; especializa<;ao em certas atividades produtivas; oferta de mao-de-obra 

local qualificada e especializada; correla<;ao vertical e horizontal no interior da cadeia 

produtiva; vincula<;ao do sistema produtivo local para o exterior, tanto para escoar a 

produ<;ao quanto para os novos desenvolvimentos tecnol6gicos; interdependencia forte 

entre empresas e demais agentes; existencia de comunidade e forte identidade local ou 

regional que favore<;am coopera<;ao, solidariedade e reciprocidade; presen<;a de institu

i<;oes locais comunitarias e publicas capazes de compreender e sustentar o sistema e de 

promover seu desenvolvimento, favorecendo a inova<;ao (CASSIOLATO et al, 2004, 

p. 3). 

A proximidade geografica parece ser o ponto de partida para analisar a organi

za<;ao das firmas atraves do conceito de APL, a partir da qual as firmas se tomam ca

pazes de gerar e apropriar economias de aglomera<;ao. Uma economia de aglomera<;ao 
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apresenta como caracteristica a proximidade geognifica entre as firmas e a especializa

<;ao setorial. 

Geralmente sao as micro, pequenas e medias empresas que mais dependem da 

localiza<;ao, porque tern mais dificuldade de abrir filiais ou porque possuem dificulda

de de se relocalizar por uma questao de custo de investimento. Elas dependem signifi

cativamente de ganhos de escala ou escopo advindas de coopera<;ao. 

Nessas localidades industriais ocorre urn maior dinamismo nos mercados, tanto 

de produtos, quanto de mao-de-obra e insumos. A existencia concentrada de mao-de

obra qualificada e as habilidades especificas do setor representam custos reduzidos as 

empresas locais, uma vez que elas se apropriam de processos de aprendizagem que sao 

ex6genos a elas, porem end6genos ao con junto de produtores locais. 

A proximidade geognifica possibilita o surgimento de outras atividades subsidi

arias, fomecendo a industria principal instrumentos de trabalho e materias-primas. A 

presen<;a de fomecedores de bens e servi<;os se constitui em importante fonte de eco

nomia, tanto ao processo de conhecimento gerado atraves das rela<;oes entre as firmas 

e seus fomecedores, quanto na redu<;ao dos custos de transa<;ao. A localiza<;ao no inte

rior do aglomerado proporciona acesso a insumos especializados de melhor qualidade 

ou de menor custo em compara<;ao com o mercado individual. 

A localiza<;ao pode ser uma importante fonte de vantagem competitiva, como 

custo de transporte e de acesso a insumos, pois os custos para as empresas localizadas 

no interior do arranjo sao inferiores aos das empresas isoladas. Entretanto existem van

tagens relacionas com a capacidade inovativa das firmas e com a difusao do conheci

mento, que sao essenciais para o desenvolvimento de urn APL, pois, apesar de nao 

gerarem redu<;ao de custos diretos, elevam a capacidade inovativa, com uma melhor 

utiliza<;ao do capital fixo e a gera<;ao de novos produtos e/ou processos. 

As informa<;oes tecnicas, de mercado e sobre outras areas acabam se concen

trando dentro do aglomerado e em suas empresas. 0 acesso a informa<;oes e de melhor 

qualidade e os custos inferiores, permitindo urn aumento da produtividade. 

Com a revolu<;ao industrial, o capital ganhou importancia no processo produti

vo. Novos produtos e processos produtivos foram introduzidos na economia, fazendo 



8 

com que a produtividade do trabalho e do capital crescesse. Durante muito tempo as 

politicas de crescim~nto, substitui<;oes das importa<;oes e do aumento da competitivi

dade extema foram baseadas na atua<;ao de grandes empresas e em determinadas ca

deias de produ<;ao. 

"Com a crise do sistema fordista de produ<;ao, as principais economias industri

alizadas do mundo capitalista mais desenvolvido, passaram a buscar altemativas de 

produ<;ao e de ocupa<;ao do capital, que gerasse maior retorno sobre os recursos em

pregados no processo produtivo" (FARAH JR. e SILVA, 2004, p.3). Inicialmente a 

acumula<;ao era calcada na grande empresa, onde volume e escala eram fundamentais 

para proporcionar retomos mais elevados. Mais tarde, as principais economias capita

listas passam a adotar estrategias empresariais onde a capacidade produtiva tivesse 

maior flexibilidade para poder produzir de acordo com a nova configura<;ao do merca

do consumidor. 

Desta maneira, a concorrencia empresarial passa a ser influenciada por urn con

junto de variaveis ex6genas e end6genas as unidades de produ<;ao, nem sempre possi

veis de serem alteradas ou reconfiguradas no curto prazo. Entre as variaveis ex6genas, 

podem ser destacadas as condi<;oes politico-institucionais (ambiente macroeconomico 

intemo e extemo, por ex.) e as extemalidades que podem significar maior ou menor 

impacto nas condi<;oes do ambiente empresarial. Nesse sentido e possivel que as estru

turas de mercado se moldem numa tendencia diferente da concentra<;ao. A experiencia 

da Terceira Italia, em particular no contexto das crises do petr6leo em 1973 e 1979, 

revelou uma trajet6ria da industria naquele pais, atraves da qual o crescimento da eco

nomia esteve fundamentalmente baseado na prolifera<;ao de micro e pequenas empre

sas. Esta experiencia alastrou-se pela Alemanha, Estados Unidos da America, Fran<;a e 

posteriormente em paises emergentes. Igualmente, no Brasil experiencias de aglome

ra<;ao, envolvendo distintas estruturas de mercado, come<;am a chamar a aten<;ao. Tais 

iniciativas passam a ser interpretadas atraves do conceito de APL, segundo a qual, a 

eficiencia e o aprendizado coletivo se tomam fundamentais nas estrategias de sobrevi

vencia e concorrencia, inclusive para pequenas e medias empresas (FARAH JR. e SIL

VA, 2004, p.4). 
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Os distritos industriais italianos sao geralmente caracterizados por setores com 

pequenas barreiras a entrada e pela coopera<;ao existente entre as empresas da cadeia 

produtiva, o que, em principia, facilita a aplica<;ao deste tipo de politica industrial em 

regioes ou paises menos desenvolvidos. 

As principais caracteristicas dos diversos tipos de APLs, conforme defini<;ao u

tilizada pela REDESIST- rede de pesquisa em sistemas produtivos e inovativos locais 

- www._redesist.ie.ufrj.br, sao: 

a. Dimensao territorial - e urn espa<;o onde ocorrem processos de produ<;ao e de traba

lho, definidos a partir e por rela<;oes juridicas, politicas, economicas, sociais e institu

cionais, caracterizado por algum tipo de goveman<;a. 

b. Diversidade de atividades, e atores economicos, sociais e institucionais - ocorre 

uma maior participa<;ao e intera<;ao entre as empresas e as institui<;oes de apoio e su

porte. Envolve a participa<;ao e a intera<;ao de diversas organiza<;oes publicas e priva

das voltadas para a forma<;ao e capacita<;ao de recursos humanos, pesquisa, desenvol

vimento e engenharia, entre outros. 0 que caracteriza urn APL e o grau de intera<;ao, 

eficiencia e aprendizado coletivo. 

c. Conhecimento tacito - aqueles conhecimentos que nao estao codificados, mas que 

estao implicitos e incorporados em individuos, organiza<;oes e ate regioes. Esta ligado 

a atividades criativas ou artesanais e processos produtivos. 

d. Inova<;ao e aprendizado interativo - a inova<;ao possibilita a introdu<;ao de novos 

produtos, processos, metodos e formatos organizacionais. 0 aprendizado refere-se a 
aquisi<;ao e a constru<;ao de diferentes tipos de conhecimentos, competencias e habili

dades. 

e. Governan<;a - trata-se de urn processo formal de coordena<;ao dos diversos atores 

economicos, sociais, culturais e institucionais nas esferas publica e privada, em niveis 

locais e regionais. 

Embora estes itens sejam caracteristicos dos APLs, existe uma diversidade de 

formas e dinamicas de funcionamento dos APLs, que retratam as condi<;oes locais de 

territorialidade, com varia<;oes no tipo e na intensidade de inser<;ao das inter-rela<;oes 

entre empresas e entre estas eo tecido institucional publico e privado. 
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As atitudes cooperativas devem prevalecer, inclusive quando ha competi<;ao en

tre alguns membros, o que e bastante comum nos Arranjos Produtivos. Por exemplo, 

urn grupo de empresas que atua numa mesma atividade pode vir a compartilhar a exe

cu<;ao de processos produtivos, caso nenhuma delas possa produzir o volume total des

ta encomenda absorvendo coletivamente os custos de treinamento ou de assistencia 
' 

tecnica. Poderao inclusive, como e comum nos Arranjos Produtivos Locais bern suce

didos, compartilhar aquisi<;ao e uso de equipamentos e maquinarios mais especializa

dos, os quais certamente ficariam ociosos, caso fossem de propriedade exclusiva de 

uma {mica empresa. 

Observam-se dois modos pelos quais as aglomera<;oes podem evoluir para ar

ranjos produtivos: o aprofundamento da especializa<;ao da produ<;ao, com as empresas 

e organiza<;oes locais se reestruturando, mas inantendo essencialmente a mesma orga

niza<;ao da produ<;ao e padrao de rela<;oes interfmnas. A diversifica<;ao de produtos 

leva as empresas e organiza<;oes locais a reorganizarem a produ<;ao, estabelecendo no

vas rela<;oes e principalmente incorporando na sua area geografica atividades produti

vas para frente e para tras (CASSIOLATO et all, 2000). 

Num segundo caso a estrategia e a de diversifica<;ao em produtos ( e "setores") 

diferentes, com reorganiza<;ao da produ<;ao e o estabelecimento de novas rela<;oes com 

firmas, institui<;oes locais, etc. 0 aspecto principal e a evolu<;ao do aglomerado atraves 

de mudan<;as verticais em dire<;ao a produtos, setores e capacita<;oes complementares, 

para frente e para tras. Ou seja, as empresas se envolvem na produ<;ao de bens mais 

intensivos em tecnologia, impulsionadas por suas rela<;oes tecnicas e economicas. Co

mo conseqiiencia essa estrategia eleva o nivel de competitividade do ambito do merca

do local para o nacional e intemacional (CASSIOLATO et al, 2000). 

1.3 PROCESSO DE INOV A<;AO TECNOLOGICA 

0 processo de inova<;ao tecnol6gico esta relacionado com a gera<;ao de ideias, 

sendo que para promover 0 progresso tecnol6gico e essencial coloca-las em uso, poise 

desta maneira que influencia o crescimento do produto e da produ<;ao. Desta maneira, 
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gera urn beneficio social maior do que o privado, ou seja, maior do que o apropriado 

pelo produtor. 

A inova<;ao tecnol6gica fomece vantagem competitiva para a finna que coloca

la em pratica primeiro, pois gera poder de monop6lio, enquanto nao for difundida ou 

substituida. Para uma firma isolada os determinantes da competitividade estao alojados 

em sua estrutura interna. Por isso, a forma<;ao de arranjos resultou em maior competi

tividade, porque, alem da dimensao geografica, as firmas passaram a incrementar o 

processo de inova<;ao tecnol6gica em seus sistemas de produ<;ao. 

Em termos economicos, as inova<;5es tecnol6gicas correspondem a aquisi<;ao, 

introdu<;ao e aproveitamento de novas tecnologias tanto no processo produtivo quanto 

na distribui<;ao dos bens finais. Dai, segundo SZMRECSANYI (2006), as inova<;5es 

incorporadas nos produtos adquirem urn carater cumulativo, por meio da descoberta, 

inven<;ao, a inova<;ao propriamente dita, e a sua conseqiiente difusao nas atividades 

economicas. 

Para Schumpeter, a inova<;ao tecnol6gica deve ser vista como variavel intrinse

ca a economia capitalista, se desenvolvendo atraves de urn processo de ruptura que 

conduz o sistema para novos rumos, nem sempre pr6ximos do equilibria (IGLIORI, 

2001). As responsaveis pelas transforma<;5es que rompem como equilibria e iniciam o 

processo de desenvolvimento sao as grandes inova<;oes, que ocorrem de forma espon

tfmea e descontinua no longo do tempo. Essas inova<;5es podem se manifestar no sur

gimento de novos produtos, novos processos produtivos, nova fontes de materia-prima 

e novos setores de atividades. 

0 entendimento dos processos de inova<;ao torna-se mais complexo ao se levar 

em conta a grande diversidade com que as inova<;5es podem se manifestar em ramos 

de atividades especificos. 0 usual e dividir as inova<;5es em dois grandes grupos: radi

cais e incrementais. 

As inova<;oes radicais se referem ao desenvolvimento e a introdu<;ao de urn no

vo produto, de urn novo processo ou de uma forma de organiza<;ao da produ<;ao total

mente nova. 0 impacto dessa inova<;ao pode romper a estrutura ou o padrao tecnol6gi

co anterior. Alem disso, e de se esperar uma redu<;ao de custos e melhoria na qualidade 
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dos produtos com a implanta<;ao dessa nova tecnologia. Por sua vez as inova<;oes in

crementais podem se referir a introdu<;ao de qualquer tipo de melhoria em urn produto, 

processo ou organiza<;ao da produ<;ao dentro da empresa sem altera<;ao na estrutura 

industrial, podendo gerar maior eficiencia tecnica, aumento da produtividade e da qua

lidade, redu<;ao de custos e amplia<;ao das aplica<;oes de urn produto ou processo. 

As inova<;oes incrementais surgem na sua maioria nos ambientes produtivos, a

traves de pequenas altera<;oes em processos ou equipamentos. As inova<;oes radicais 

sao em sua maioria fruto dos trabalhos dos departamentos de P &D ou de institui<;oes 

de pesquisa e tecnologia. "Para tentar explicar as diferen<;as existentes entre as inova

<;5es incrementais e radicais, Freeman sugere que as inova<;oes radicais impoem o sur

gimento de uma nova linha e de uma nova coluna na matriz de insumo-produto da e

conomia, ao passo que as inova<;oes incrementais produzem apenas altera<;oes nos coe

ficientes das linhas e colunas existentes" (IGLIORI, 2001, p. 62). 

Segundo a literatura neo-schumpeteriana as inova<;oes sao vistas a partir das 

condi<;oes de apropriabilidade, cumulatividade e gera<;ao de oportunidades. Estes sur

giram para examinar ate que ponto uma tecnologia favorece a gera<;ao de assimetrias 

no mercado, mas podem estende-los a outras fontes possiveis de vantagens competiti

vas e de inova<;ao que nao a tecnologia. 

"A apropriabilidade de uma inova<;ao diz respeito ao fato de que a introdu<;ao 

de avan<;os deve traduzir-se na apropria<;ao de ganhos extraordinarios, cuja ocorrencia 

e fundamental para que ocorra a inova<;ao" (POSSAS, 2006, p. 33). A apropriabilidade 

reflete-se no mercado de varias formas; quanta maior ela for, maior sera o estimulo a 

inovar; e maiores ganhos proporcionara ao inovador, o que lhe dara maior potencial de 

crescimento, acumula<;ao e de poder prosseguir inovando. 

A cumulatividade numa inova<;ao abre espa<;o para inova<;oes posteriores e 

quem iniciou primeiro tern melhores condi<;oes de prosseguir inovando. "Freqiiente

mente, a cumulatividade e a apropriabilidade se complementam. Uma inova<;ao que 

apresente as duas faz com que o inovador consiga apropriar-se de ganhos e isso lhe da 

os recursos para prosseguir pesquisando e inovando" (POSSAS, 2006, p. 34 ), aprovei

tando os elementos cumulativos da inova<;ao. 
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A oportunidade significa a amplitude das possibilidades de uma inova<;ao in

corporar avan<;os a \liD ritmo intenso, inclusive gerando novos produtos e processos 

produtivos. "Urn alto grau de oportunidade significa que o inovador tern diante de si 

maiores chances de prosseguir inovando, o que amplia a sua diferen<;a em rela<;ao aos 

que se atrasarem no processo produtivo" (POSSAS, 2006, p. 34). 

Os mercados cujas vantagens competitivas estejam associadas a formas de ino

var que apresentem apropriabilidade, cumulatividade e oportunidade apresentarao ten

dencias a concentrac;ao. Se esses elementos nao estiverem presentes, as vantagens par

ventura existentes nao serao capazes de gerar uma assimetria e firmas de porte diferen

te poderao continuar convivendo sem que haja uma significativa hierarquia de poder 

entre elas. 

Em geral, ha uma expectativa de que os arranjos, apesar de sua grande diversi

dade, disponham de uma infra-estrutura educacional e tecnol6gica, a partir da qual 

estabelecem intera<;oes entre as empresas e com os 6rgaos de treinamento e de servic;os 

e instituic;oes situadas no seu entomo. Ha casos em que, apesar da existencia de institu

ic;ao de treinamento e servic;os tecnol6gicos, a interac;ao com as empresas e insuficien

te. Em outros casos "a infra-estrutura existe e as interac;oes ocorrem, com predominan

cia para treinamento e forma<;ao de mao-de-obra, em nivel tecnico na sua maioria, mas 

tambem em nivel superior, e para presta<;ao de servic;os tecnol6gicos" (VILLASCHI 

FILHO e CAMPOS, 2000, p. 15). 

Nos arranjos podem ocorrer fluxos de conhecimento, mais estruturados, dena

tureza horizontal e vertical, (dada a amplitude da base produtiva e o tamanho das em

presas) estimulados quer pela proximidade ( combinada com instituic;oes articuladoras ), 

quer pela lideranc;a de grandes empresas e com uma infra-estrutura tecnol6gica e edu

cacional mais abrangente. Estas caracteristicas apontam para a existencia de extemali

dades dentro do arranjo, que permitem a difusao de novas tecnologias, e a sustentac;ao 

da capacidade de imitac;ao. 0 que entretanto nao assegura a existencia de capacidade 

para criar novos conhecimentos, mas pode responder positivamente a politicas que 

estimulem tais capacidades. 
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1.4 INTERA<::AO, APRENDIZADO E COOPERA<::AO TECNOLOGICA 

0 desenvolvimento de uma localidade ou regiao pode ser atrelado as politicas 

de APL, que para o seu sucesso, dependem da coopera9ao entre os agentes locais e do 

conhecimento criado dentro do APL. Espera-se que os arranjos produtivos possam ser 

urn dos defensores do adensamento do parque produtivo e tecnol6gico. 

0 que deve ser enfatizado na analise do desenvolvimento tecnol6gico e do cres

cimento de urn cluster nao e seu sistema produtivo, mas seu sistema de conhecimento, 

atraves dos fluxos, estoques e sistemas organizacionais envolvidos em gerar e adminis

trar mudan9as nos produtos, nos processos e na organiza9ao da produ9ao. 

Na literatura economica, o conceito de aprendizado esta associado a urn proces

so cumulativo atraves dos quais as firmas ampliam seus estoques de conhecimento, 

aperfei9oam seus procedimentos de busca e refinam suas habilidades em desenvolver 

ou manufaturar produtos. 0 resultado da atividade de aprendizado e urn conhecimento 

melhor e mais completo das caracteristicas das tecnologias de produto e do processo 

produtivo e que consiste na introdu9ao de modifica9oes, melhoramentos e inova9oes 

incrementais nos produtos e processos existentes. 

As mudan9as detectadas nos sistemas s6cio-economicos mais avan9ados indi

cam a passagem de uma sociedade baseada na produ9ao de bens materiais para a soci

edade fundada no conhecimento. A distin9ao entre informa9ao e conhecimento e urn 

ponto a ser destacado. 

Infom1ac,;ao diz respeito a conhecimento codificado, e aproxima-se da ideia do "know what" 
(saber o que). Conhecimento implica o trabalho ou a elaborac,;ao dos dados e de outros insu
mos de toda sorte para alcanc,;ar urn novo patamar de know why (saber por que) e A'110W how 
(saber como, ou saber fazer). A ideia de aprendizagem embutida na learning economy de 
Johnson e Lundvall diz respeito nao a informac,;ao pura e simples, e sim ao processo social de 
aquisic,;ao, construc,;ao, acumulac,;ao e partilhamento do conhecimento. As tecnologias de in
formac,;ao e comunicac,;ao sao apenas instrumentos de acesso a dados e nao necessariamente 
implicam aquisic,;ao de conhecimento (CASSIOLATO et al, 2000, p.7). 

Segundo esses autores, sao quatro as caracteristicas do processo de aprendizado 

tecnol6gico. Em primeiro lugar, este envolve urn custo particular, sendo realizado no 

interior da firma a partir da mobiliza9ao de diversas instancias organizacionais e de 
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uma estrategia particular em dire<;ao aos esfor<;os de capacita<;ao dos agentes. Em se

gundo lugar, o aprendizado tecnol6gico articula-se a diferentes fontes de informa<;ao, 

que tanto podem ser internas como externas a firma. Internamente, estas fontes rela

cionam-se a atividades especificas, como produ<;ao, P&D e marketing. Externamente, 

elas envolvem articula<;oes com fornecedores, consumidores e infra-estmtura cientifi

co-tecnol6gica. Em terceiro lugar, o aprendizado e urn processo intertemporal e cumu

lativo, que amplia continuamente o estoque de conhecimentos da firma, diferenciando

a de outros agentes. Em quarto lugar, este aprendizado viabiliza nao apenas a incorpo

ra<;ao de inova<;oes incrementais, relacionadas a maior eficiencia dos processos produ

tivos, mas tambem a explora<;ao de novas oportunidades produtivas e tecnol6gicas, 

possibilitando a expansao para novas mercados (CASSIOLATO, 2004). 

Os principais tipos de aprendizado interno sugeridos pela literatura sao: o a

prendizado pelo uso (learning-by-using) ligado a adapta<;ao pela firma de novas tecno

logias, incorporadas em bens da capital, o aprendizado por experiencia (learning-by

doing) vinculado ao processo produtivo da empresa e o aprendizado por pesquisa ou 

busca (learning-by-searching) que se refere as atividades expressamente dirigidas a 

cria<;ao de novas conhecimentos. 

As principais formas de aprendizado externo sao: o aprendizado por imita<;ao 

(learning-by-imitating) que e gerado a partir da reprodu<;ao de inova<;oes introduzidas 

por outra firma (de maneira aut6noma e nao cooperativa), o aprendizado por intera<;ao 

(leamingby-interacting), obtido atraves do relacionamento com usmirios e fomecedo

res ao longo da cadeia produtiva e o aprendizado por coopera<;ao (learning-by

cooperating) resultado de processos colaborativos com outras empresas, concorrentes 

ou nao. 

0 processo de aprendizagem por intera<;ao pode ser dividido em diversas fases. 

Em primeiro lugar, envolve urn processo social, a partir do qual se desenvolvem con

ceitos basicos de linguagem entre os agentes. Em segundo lugar, quanta mais comple

xo for o aprendizado, maior sera a intera<;ao requerida para viabiliza-lo. Em terceiro 

lugar, o aprofundamento da intera<;ao requer o continuo aperfei<;oamento dos c6digos e 

canais de comunica<;ao entre os agentes. Em quarto lugar, a continuidade da intera<;ao 
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introduz a possibilidade de novas combina<;oes para diferentes tipos de conhecimento, 

gerando ganhos que nao se restringem apenas ao aumento da eficiencia produtiva, con

templando tambem ganhos de variedade associados a amplia<;ao do leque de produtos 

e a consolida<;ao de novas mercados. Em quinto lugar, o aprofundamento do aprendi

zado por intera<;ao pressupoe uma seletividade, que decorre da necessidade de estabe

lecerem-se rela<;oes nao-economicas entre os agentes, atraves das quais principios de 

confian<;a mutua podem paulatinamente se consolidar. Observa-se que o aprendizado 

por intera<;ao requer determinado tempo para se desenvolver, principalmente associa

dos a consolida<;ao de uma confian<;a mutua entre os agentes (CASSIOLATO, 2004). 

A dire<;ao e a intensidade dos processos de aprendizado no ambito de arranjos 

·locais podem ser avaliadas atraves de dimensoes. A primeira dimensao contempla o 

desenvolvimento de recursos humanos em escala local, o que inclui a educa<;ao formal 

e as qualifica<;oes da mao de obra, as caracteristicas estruturais do mercado de trabalho 

que favorecem ou dificultam a qualifica<;ao daqueles recursos (em termos, por exem

plo, de regras de contrata<;ao e dos padroes de remunera<;ao) e os procedimentos utili

zados para obten<;ao de uma melhoria da qualifica<;ao daqueles recursos no interior das 

organiza<;oes. 

Uma segunda dimensao refere-se especificamente a dissemina<;ao de mecanis

mos informais de aprendizado em escala local que possibilitam urn incremento ( ou 

uma redu<;ao das assimetrias) das competencias e dos niveis de eficiencia dos agentes 

integrados aos arranjos. Diz respeito a circula<;ao e dissemina<;ao de conhecimentos no 

interior destes arranjos. A terceira dimensao refere-se especificamente a consolida<;ao 

de mecanismos formais de aprendizado que resultam numa intensifica<;ao do ritmo 

pelo qual inova<;oes tecnol6gicas de produto e processo sao introduzidas em escala 

local, os quais se baseiam na cria<;ao de conhecimentos tecnol6gicos intencionalmente 

desenvolvidos em coopera<;ao. 

A quarta dimensao refere-se a dire<;ao e a intensidade das estrategias tecnol6gi

cas implementadas pelos agentes, que afeta os processos de aprendizado de duas for

mas fundamentais. Por urn lado, o proprio processo de socializa<;ao de conhecimentos 

facilita que essas estrategias sejam reproduzidas por outros agentes distintos daqueles 
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que as introduziram originalmente. Por outro lado, a necessidade das firmas terem a

cesso a competencias complementares para viabilizar a implementa<;ao de estrategias 

tecnol6gicas mais agressivas. 0 interciimbio de informa<;oes entre agentes tambem 

favorece uma maior coordena<;ao das estrategias tecnol6gicas, fazendo com que co

nhecimentos gerados tendam a estar mais bern calibrados em rela<;ao as necessidades 

das fim1as inseridas no arranjo (CASSIOLATO, 2004). 

Como ja mencionado anteriormente, outro fator importante para o desenvolvi

mento de urn APL e a coopera<;ao, a qual se pode definir como trabalho em comum, 

envolvendo rela<;oes de confian<;a mutua e coordena<;ao, em niveis diferenciados, entre 

os agentes. Dividi-se em coopera<;ao multilateral e bilateral. Ocorre a coopera<;ao mul

tilateral quando coordenada por uma institui<;ao representativa da associa<;ao coletiva 

com autonomia decis6ria, sedo que para funcionar adequadamente depende da proxi

midade local, de urn alto nivel de confian<;a e de urn elevado sensa de comunidade. J a 

a coopera<;ao bilateral ocorre quando a colabora<;ao e feita para se solucionar objetivos 

especificos, limitados e sem autonomia decis6ria (SANTOS et al, 2004). 

0 estabelecimento de la<;os de coopera<;ao entre as MPME permite as empresas 

a obten<;ao de ganhos de escala e escopo ao gerar extemalidades positivas. No caso de 

alian<;as estrategicas onde as MPME se associam a uma firma com uma marca conso

lidada no mercado, o estabelecimento de la<;os de coopera<;ao tambem permitem a es

tas empresas o acesso a novas mercados. 0 acesso a novos mercados e importante para 

as firmas desenvolverem pratica de padroniza<;ao e certifica<;ao de qualidade, que por 

sua vez podem estimular a ado<;ao de novas tecnicas organizacionais que impulsionam 

a competitividade das empresas. 

1.5 GOVERNANCA 

A inova<;ao tern sido apontada como elemento diniimico do desenvolvimento 

industrial, entretanto, tao importante quanto a inova<;ao sao as formas de coordena<;ao 

exercidas pela estrutura de goveman<;a, bern como das rela<;oes empresariais e institu

cionais circunscritas a urn ambiente local. A estrutura de goveman<;a pode ser entendi-
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da como uma coordena<;ao da atividade economica mediante as rela<;oes extra

mercado, que esta associado a uma rela<;ao de poder que urn determinado agente pas

sui dentro de urn sistema produtivo em fun<;ao das assimetrias existente entre os agen

tes. 

A estrutura de goveman<;a toma-se elemento fundamental na determina<;ao das 

estrategias e trajet6rias de urn arranjo produtivo local, principahnente para definir 

quais sao os objetivos destinados a promover a transforma<;ao de uma aglomera<;ao 

geognifica de empresas em dire<;ao a urn APL. Alem disso, buscam gerar vantagem 

competitiva. 

"Num mundo crescentemente globalizado as possiveis articula<;oes entre os a

gentes locais, inexoravelmente se relacionam a outras articula<;oes com agentes locali

zados fora do territ6rio. Deve-se, portanto, buscar entender sob que sistema de coorde

na<;ao se estabelece ( ou podem ser estabelecidas) as rela<;oes, de carater local, entre 

empresas e institui<;oes" (CASSIOLATO et al, 2000, p. 17). 

0 termo goveman<;a corporativa foi utilizado, primeiramente, para descrever 

novos mecanismos de coordena<;ao e controle de redes intemas e extemas as empresas, 

estando referenciado ao grau de hierarquiza<;ao das estruturas de decisao das organiza

<;oes. "Posteriormente goveman<;a passou a designar: processos de tomada de decisao, 

descentraliza<;ao da autoridade e das fun<;oes de govemar e a parceria entre 0 publico e 

o privado; alem disso, tambem e utilizado como gestao das intera<;oes, sistemas de re

gula<;ao e mecanismos de coordena<;ao e negocia<;ao entre atores sociais" (CASSIO

LATO e LASTRES, 2004, p. 14). 

No caso especifico dos APLs, goveman<;a diz respeito aos diferentes modos de 

coordena<;ao, interven<;ao e participa<;ao, nos processos de decisao locais, dos diferen

tes agentes - Estado, em seus varios niveis, empresas, cidadaos e trabalhadores, orga

niza<;6es nao-govemamentais etc. - ; e das diversas atividades que envolvem a organi

za<;ao dos fluxos de produ<;ao e comercializa<;ao, assim como o processo de gera<;ao, 

dissemina<;ao e uso de conhecimentos. 
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Verificam-se duas formas principais de govemanc;;a em sistemas produtivos locais. As hienir
quicas sao aquelas em que a autoridade e geralmente intemalizada dentro de grandes corpora
c;;oes, com real ou.potencial capacidade de coordenar as rela96es produtivas, mercadol6gicas e 
tecnol6gicas no ambito local. Surgem geralmente a partir de uma serie de situac;;oes em que al
guma forma de coordenac;;ao e lideranc;;a local condiciona e induz o surgimento da aglomera
c;;ao de empresas. A govemanc;;a nao hierarquica geralmente caracteriza-se pela existencia de 
aglomerac;;oes de micro, pequenas e medias empresas e outros agentes, onde nenhum deles e 
dominante. Estes dois tipos de govemanc;;a representam duas formas de poder na tomada de 
decisao- centralizada e descentralizada (CASSIOLATO e LASTRES, 2004, p. 14). 

Portanto, as empresas estao envolvidas em diferentes estruturas de governanc;a, 

orientando as aglomerac;oes a as estrategias individuais de concorrencia e de coopera

c;ao entre si. Para tanto, atenc;ao deve ser dada ao papel das grandes empresas que as

sumem a condic;ao de "an cora" em relac;ao as menores, na qual e construida uma si

nergia atraves de relac;oes comerciais e de integrac;ao tecnica e produtiva. 

Outra situac;ao refere-se a plataforma industrial satelite, que sao plantas indus

triais de empresas cuja sede se localiza fora do aglomerado. Freqtientemente sao en

contradas onde a localizac;ao de tais subsidiarias e induzida por politicas nacional

regionais para estimular o desenvolvimento regional. As decisoes de investimento sao 

tomadas fora do ambito da aglomerac;ao e as empresas desse tipo podem ficar espaci

almente independentes das operac;oes para frente e para tnis da cadeia produtiva. "As 

principais restric;oes para o desenvolvimento de relac;oes tecnicas e economicas na ca

deia ao nivellocal, se encontram na falta de capacitac;oes locais, bern como de politi

cas que estimulem o seu surgimento" (CASSIOLATO et al, 2000, p. 18 Nota 27). 

A diferenc;a entre estes dois casos esta relacionada com a atuac;ao das grandes 

empresas lideres: ou elas funcionam como ancora e permitem a melhoria dos proces

sos da cadeia produtiva, atraves da aprendizagem e do desenvolvimento tecnol6gico, 

ou simplesmente se aproveitam das vantagens locais, atraves dos incentivos fiscais e 

baixos custos de insumos, principalmente os relacionados com a mao-de-obra. "Tanto 

as aglomerac;oes controladas por grandes empresas quanto as plataformas satelites po

dem se transformar em sistemas produtivos locais, dependendo da ac;ao das politicas 

publicas" (CASSIOLATO et al, 2000, p. 18 Nota 27). 
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Urn argumento de politica industrial e aquele orientado para o desenvolvimento 

de capacitac;6es dinamicas e intemalizac;ao de redes relevantes para o aprendizado. 

Nesse sentido, o primeiro passo e conhecer a estrutura herdada- constituida pelas di

mens6es social e institucional- de diversas atividades para determinar o tipo de estra

tegia de uma politica industrial eficiente e que possibilite as vantagens competitivas 

dinamicas. Vantagens essas que buscam ganhos de competitividade; para tanto, neces

sitam de alguma forma de coordenac;ao, podendo ser promovidas pelas forc;as de mer

cado, das inter-relac;6es entre os agentes, as quais possuem diversas intensidades de 

integrac;ao produtiva. Dessa forma, a estrutura de govemanc;a pode ser entendida como 

uma coordenac;ao da atividade economica atraves das relac;6es extra-mercado. Nesse 

contexto, a estrutura de govemanc;a esta associada a uma relac;ao de poder que urn de

terminado agente possui dentro de urn sistema produtivo em func;ao das assimetrias 

existentes entre os agentes. 

As formas de govemanc;a podem ser globais e/ou locais, dependendo do tipo de 

organizac;ao industrial do sistema produtivo e consequentemente das relac;6es de poder 

entre os agentes. As formas de coordenac;ao de cada sistema produtivo dependem do 

tipo de organizac;ao industrial e da intensidade das inter-relac;6es entre os agentes, po

dendo estar associadas ainda a uma relac;ao de poder dando forma e tipo de coordena

c;ao especifica ou hibrida, atraves de urn conjunto de instituic;6es de carater publico e 

privado. Nos arranjos produtivos locais e possivel a existencia de uma estrutura de 

govemanc;a hibrida, formada a partir de suas relac;6es, e que pode trac;ar diretrizes para 

o desenvolvimento de atividades inovativas da firma, melhorando sua competitividade. 

1.6 ENTRA VES A FORMA<::AO DE UM ARRANJO PRODUTIVO LOCAL 

Para que a especializac;ao setorial em uma determinada regiao possa representar 

urn arranjo produtivo local, varias quest6es devem ser observadas, tais como a capaci

dade de inovac;ao, o inter-relacionamento entre os agentes eo nivel de confianc;a esta

belecido nas relac;6es economicas. Assim, o objetivo do arranjo deve ser unico, estrei

tando os esforc;os a fim de gerar economias de aglomerac;ao. 



21 

V erifica-se que ha problemas que podem dificultar a transforma<;ao de urn a

glomerado de empresas em arranjo produtivolocal. .Primeiramente, apesar da variada 

disponibilidade de infra-estrutura educacional, de treinamento e de servi<;os tecnologi

cos, pode se observar uma baixa articula<;ao de aprendizagem para inovar. Tal fato 

ocorre, pela baixa escolaridade da for<;a de trabalho, pois a maior parte dos trabalhado

res possui apenas o primeiro grau completo (RAPINI et all, 2004, p. 12). Assim, urn 

dos entraves para 0 desenvolvimento e a baixa qualifica<;ao da mao-de-obra. 

Outro entrave e a falta de rela<;oes explicitas de coopera<;ao voltadas para a ca

pacita<;ao inovativa. Alem disso, urn baixo grau de articula<;ao entre os agentes, apesar 

de isoladamente dim1micos em suas respectivas esferas, mas com baixa gera<;ao e/ou 

apropria<;ao de extemalidades positivas, tambem podem ser considerados como entra

ves ao processo. 

Quanto a diversidade pode haver urn baixo grau de intera<;ao, eficiencia e a

prendizado coletivo. As empresas pouco cooperam e nao consolidam esfor<;os para o 

desenvolvimento de tecnologias, prejudicando a difusao do conhecimento tacito que 

paira entre elas. A inova<;ao e o aprendizado interativo nao se consolidam pela falta de 

urn suporte adequado da capacidade competitiva (FARAH JR. e SILVA, 2004). 

A goveman<;a incipiente e sem identifica<;ao do provavel agente de coordena

<;ao, tambem pode ser urn fator para dificultar a consolida<;ao de urn arranjo. A nao 

disponibilidade de uma politica publica de apoio e suporte ao desenvolvimento das 

for<;as produtivas, assim, nao sendo capazes de gerar mecanismos que propiciem maior 

densidade economica e de competencias sociais, pode ser outro entrave. 

Outro fator a ser analisado e o gargalo da estrutura economica nacional, devido 

as condi<;oes de financiamento da produ<;ao e da amplia<;ao da capacidade produtiva e 

inovativa, pois na maioria das vezes a principal fonte de financiamento sao os recursos 

proprios das empresas. 
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2. A FORMA<;AO DO AGLOMERADO INDUSTRIAL DE JOINVILLE 

Este capitulo contern urna analise do processo de forma<;ao da industria de Join

ville, cuja concentra<;ao espacial se constitui nurna condi<;ao favoravel para a ernergen

cia de elementos tipicos de urn aglomerado industrial e de urn arranjo produtivo local. 

Nesses terrnos, destaca-se a importancia desse gradativo movimento ern dire<;ao a atra

<;ao de agentes industriais ern tomo de urn ponto geogratico, a partir do qual varias 

sinergias forarn construidas. 

2.1 HISTORICO DE JOINVILLE 

0 municipio de Joinville, cuja area e de 1.135,05 km2
, esta situado no nordeste 

do estado de Santa Catarina, onde em 1851 irnigrantes de origem alema fundararn urn 

nucleo agricola, posteriormente fracassado, devido as dificuldades associadas a densa 

floresta e os terrenos pantanosos, predominante na regiao. No inicio do seculo XX, 

ap6s a inaugura<;ao da Estrada de Ferro Sao Paulo- Rio Grande, o surgirnento da e

nergia eletrica, do autorn6ve1, do telefone e do sistema de transporte coletivo, o muni

cipio passa a ser rnarcado por atividades industriais, rnesmo que ainda de forma incipi

ente, tendo ern vista sua restrita dimensao populaciona1 e econornica. Os industriais, 

contando corn urn capital oriundo da poupan<;a familiar e das atividades comerciais, 

corne<;arn suas atividades instalando pequenas oficinas1 e utilizando sornente o traba

lho familiar ou contratando urn nurnero reduzido de empregados. A localiza<;ao geo

grafica tarnbern foi urn fator diferencial para Joinville, em rela<;ao as dernais regioes do 

pais que tiverarn processo similar de coloniza<;ao, tendo em vista a proxirnidade do 

litoral, facilitando o escoarnento da produ<;ao para os rnercados extemo e nacional (JO

INVILLE, 2007). 

1 - Oficinas mecanicas, que trabalhavam com metal, principalmente tomos, para a confec<;ao de pe
quenas pe<;as de metal. 
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Devido a crise economica, social e politica que assolou a Europa por volta de 

1840, diversos imigrantes europeus, principalmente germanicos, migraram para o Bra

sil, sendo que em tomo de 17.000 pessoas, entre 1850 e 1888, vieram a se estabelecer 

em Joinville. Assim a hist6ria de ocupa<;ao efetiva de Joinville, no seculo XIX, esti 

fortemente relacionada a chegada dos primeiros imigrantes europeus, sobretudo, de 

origem alema. N a regiao, o processo de coloniza<;ao consistiu nao s6 no assentamento 

de agricultores-artesaos, mas tambem de imigrantes de variadas profissoes, tais como: 

comerciantes, intelectuais, oficiais, engenheiros e tecnicos da area de medinica, dentre 

outros. Ao final do seculo XIX e inicio do XX, alem das atividades agricolas, o co

mercia local tambem ganhou relevancia, visto que alguns poucos imigrantes com capi

tal investiram em empreendimentos de maior porte, como engenhos de erva-mate, usi

nas de a<;ucar, serrarias, moinhos e olarias. 

Durante esse periodo, o principal produto de exporta<;ao da colonia era o mate, 

resultante do acesso a regioes produtoras, no planalto central do estado e no Parana, 

cujo comercio acabou por aquecer a economia local atraves das obras de infra

estrutura relacionadas ao transporte do produto. Concomitante, o comercio dai deriva

do atraiu industriais do Parana, as quais deram origem as primeiras fortunas locais, e o 

surgimento de pequenos estabelecimentos fabris na regiao. Alem disso, essa economia 

ligada ao ciclo da erva-mate tambem criou espa<;os para os imigrantes que detinham 

poucos recursos financeiros, tomando-se artesaos com pequenas ferrarias e marcenari

as para atender a demanda por servi<;os na comunidade local. 

Concomitantemente ao surgimento desses pequenos empreendimentos fabris e 

das atividades de servi<;os correlatos ao comercio, implantaram-se na regiao importan

tes obras de infra-estrutura, com eficientes sistemas de transporte e comunica<;ao, para 

facilitar o escoamento da produ<;ao locale o acesso a materias-primas. 0 crescimento 

dos setores industriais no local beneficiou-se com essa infra-estrutura produtiva que 

foi viabilizada pela instala<;ao de energia eletrica, agua e telefone e principalmente pe

la implanta<;ao da estrada de ferro que passava por Joinville rumo ao porto de Sao 

Francisco facilitando a liga<;ao da regiao com o mercado nacional (JOINVILLE, 

2007). 
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Os estabelecimentos do tipo metal-mecanico eram predominantemente de ori

gem familiar, criados, principalmente, por imigrantes alemaes que detinham os conhe

cimentos tecnicos decorrentes das suas experiencias praticas na area de mecanica. 0 

capital inicial desses pequenos empreendimentos era proveniente das poupan<;as fami

liares e a aquisi<;ao de maquinas algumas vezes era realizada em parceria com outros 

pequenos comerciantes. Inicialmente, a mao-de-obra local era formada por agriculto

res, que diante das dificuldades enfrentadas no campo, tomaram-se serralheiros, meca

nicos e soldadores. 

0 inicio da industrializa<;ao de Joinville acompanhou a trajet6ria da economia 

brasileira, com algumas peculiaridades. Ao longo do processo de substitui<;ao de im

porta<;oes, surgiram na regiao artesanatos voltados ao consumo popular, alem de esta

belecimentos como fundi<;oes e oficinas mecanicas, que atendiam as demandas oriun

das dos grandes estabelecimentos agricolas, das obras de infra-estrutura, dos engenhos 

de mate, das serrarias, etc. Dessa forma, a forte demanda derivada da economia do 

mate e da madeira e a crescente complexidade da economia aceleraram, em Joinville, a 

funda<;ao e o desenvolvimento de estabelecimentos do tipo metal-mecanico, facilitado 

pela presen<;a no local de uma mao-de-obra qualificada vinda da Alemanha (JOIN

VILLE, 2007). 

Esse processo de coloniza<;ao resultou, portanto, na forma<;ao de urn aglomera

do eletrometal-mecanico composto por inumeras pequenas atividades mercantis e ma

nufatureiras. Deve-se ressaltar que a especializa<;ao metal-mecanica da industria local 

foi fortemente influenciada pelo pioneirismo de Otto Bennack, cuja oficina voltada a 

produ<;ao de tomos, foi fundada em 1893. Essa oficina mecanica concentrava boa parte 

da mao-de-obra qualificada local, cujos mestres e operarios acabavam por trabalhar em 

outros estabelecimentos ou abrindo urn neg6cio proprio com o capital nao ervateiro, 

em virtude da acentuada demanda por servi<;os e equipamentos, que abria espa<;os para 

novos pequenos empreendimentos na regiao. 

Apesar de Joinville situar-se distante do centro economico nacional, a diversifi

ca<;ao e amplia<;ao da estrutura produtiva local indicam urn certo dinamismo, sobretu

do, dos segmentos da eletrometal-mecanica, em acompanhar o processo de industriali-



25 

za<;:ao brasileira. Corn a crise econornica enfrentada pelo pais, ao longo dos anos 80 e 

90, os grandes grupos ernpresariais pertencentes a esses setores industriais ern busca 

de sobrevivencia, seguirarn as estrategias de reestrutura<;:ao patrimonial e produtiva e 

de desverticaliza<;:ao2 da produ<;:ao, direcionando seus esfor<;:os a especializa<;:ao ern 

linhas de produtos que sao rnais cornpetitivas. Nessa conjuntura, rnarcada pelo acirra

rnento da concorrencia no cemirio intemacional, as ernpresas da regiao, buscando re

duzir seus custos realizararn as prirneiras dernissoes ern rnassa de seus funcionarios ern 

conseqiiencia da autornatiza<;:ao e terceiriza<;:ao das etapas de seus processos produti

vos. Esse arnplo processo de reestrutura<;:ao realizado pelos grandes grupos ernpresari

ais deu origem ao surgirnento de inurneras micro e pequenas ernpresas, que virarn na 

regiao urn irnportante espa<;:o de atua<;:ao, principalrnente atraves da presta<;:ao de servi

<;:os industriais cornplernentares. 

2.2 ESTRUTURA PRODUTIV ADA INDUSTRIA DE JOINVILLE 

Atualrnente, Joinville se destaca por ser o rnaior polo industrial ferrarnenteiro de 

Santa Catarina e o terceiro do sul do Brasil, cujas atividades sao arnplarnente diversifi

cadas, como se observa a seguir: 

- fundi<;:oes de grande porte, produzindo blocos de rnotores e pe<;:as autornotivas, ele

trotecnicas para o rnundo todo, tanto ern ferro como alurninio (Ex: Tupy e Wetzel); 

- fabrica de cornpressores para equiparnentos eletroeletronicos (Ex: Ernbraco ); 

- fabrica de geladeiras, freezer e ar-condicionado (Ex: Multibras); 

- fabrica de cornpressores dear para aplica<;:5es diversas (Ex: Schulz); 

- fabrica de rnetais sanitarios (Ex: Docol); 

- fabrica de carrocerias para onibus (Ex: Busscar); 

- fabrica de porcas, parafusos e dernais elementos fixadores; 

- fabrica de rnotobornbas e equiparnentos de rnedio e pequeno porte; 

- outras fabricas no setor de rnaquinas e produtos rnetalurgicos: 

2 - Entende-se por desverticaliza<;ao da produ<;ao o ato de focar urn produto para o mercado, 
quer seja intennediario ou final. Assim, a empresa deixa de possuir urn setor de fundi<;ilo, de usina
gem, de tomearia, de ferramentaria e urn de produto para o mercado, especializando-se em umas das 
areas, deixando as demais para empresas terceirizadas ou subcontratadas. 
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· Alem dos setores acima referidos; outras industrias tern sido instaladas no mu

nicipio, tais como plastico (Ex: Tigre, Amanco e Krona), textil (Ex:Dohler e Lepper), 

quimico, farmaceutico e de alimentos. 

TABELA 1- ESTABELECIMENTOS E EMPREGOS EM JOINVILLE- 01/2007 

Joinville Santa Catarina 

Empregos Estabelecimentos Estabelecimentos 

Total Estabelecimento 137.788 24.511 341.224 
Industria Transforma9ao 61.737 3.144 45.960 
Industria Metalurgica 15.590 670 4.489 
Industria Mecanica 15.483 309 2.035 
Ind. Mat. Eletr. Com. 623 62 565 
FONTE: MTE- CAGED 

Joinville possui 24.511 estabelecimentos, representando cerca de 7,18% do total 

de SC, dos quais 3.144 estabelecimentos pertencem ao setor Industria de Transforma

<;ao. Ou seja, representam 12,83% do total de estabelecimentos do municipio, com cer

ca de 1.041 estabelecimentos pertencentes as industrias eletrometal-mecanica, o que 

representa 33,11% da Industria de Transfonna<;ao ou 4,25% do total de estabelecimen

tos (Tabela 1). Verifica-se que do total de 137.788 empregados formais 61.737 estao 

na industria de transforma<;ao e destes 31.696 estao na industria eletrometal-mecanica. 

A quantidade de empregados esta assim distribuida: 15.590 na industria metalurgica, 

15.483 na industria mecanica e 623 na industria do material eletrico e de comunica<;ao. 

Observa-se assim que apesar de representar 4,25 % dos estabelecimentos, a in

dustria eletrometal-mecanica emprega 23% do total de empregados formais e 51,34% 

da industria de transforma<;ao. 

A industria eletrometal-mecanica de Joinville tern sido caracterizada por urn u

niverso bastante heterogeneo de empresas englobando diferentes atividades e estagios 

da cadeia produtiva, desde a produ<;ao de bens e servi<;os intermediarios ate a fabrica

<;ao de produtos finais. Isto pode ser observado no caso dos segmentos produtivos 

(fundi<;6es, estamparias, etc.) que se dedicam a fabrica<;ao de pe<;as e componentes ou 

servi<;os industriais que sao utilizados como insumos pelos demais setores industriais 
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para fabricar produtos para o consumo final (industria de bens de capital, automotiva, 

etc.). 

A grande heterogeneidade entre os segmentos quanto ao numero e tamanho dos 

estabelecimentos tern como conseqtiencia uma grande assimetria tecnol6gica entre as 

empresas que resultam numa complexa divisao de trabalho. Em geral, as empresas de 

pequeno porte dedicam-se a fabrica9ao de produtos de menor conteudo tecnol6gico ou 

ainda a presta9ao de servi9os industriais cujas atividades sao intensivas em mao-de

obra, caso do segmento de fundi9ao ou metalurgia basica. Por outro lado, as empresas 

de maior porte atuam em segmentos de mercado que exigem maior sofistica9ao tecno-

16gica de produtos ou processos produtivos, e para tanto destinam urn percentual signi

ficativo do seu faturamento para investimentos em pesquisa e desenvolvimento, caso 

dos produtores de bens de capital sob encomenda. 

FLUXOGRAMA DAS RELA~OES ENTRE SEGMENTOS PRODUTIVOS 

Ind(!stria Metalurgica 

Fundi9ao 

Metais ferrosos e nao ferro-

r 1 
Propu9ao de bens intermediarios. 

Servi9os de usinagem, produ9ao de 
moldes para industrias e produ9ao de 
pec;as estampadas. 

FONTE: ELABORA~AO PROPRIA 

Industria Mecanica 

Maquinas e equipamentos, 
implementos mecanicos, com
pressores, motores eletricos. 

1 
Prodw;ao de bens finais para o 
consumo. 
Linha branca ( eletrodomesti
cos ), autope9as. 

No segmento de metalurgia basica destacam-se as atividades voltadas a produ-

9ao de pe9as fundidas em ferro e a9o e de metais nao-ferrosos e suas ligas, que sao 

especificas das empresas de fundi9ao. A maior parte dos bens produzidos nesse seg

mento pode ser classificada como bens intermediarios, como a produ9ao de autope9as 
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nas grandes empresas e de pe<;as fundidas de metais nao-ferrosos (aluminio e suas li

gas) nas medias empresas. Nas MPEs ha uma forte concentra<;ao na produ<;ao de pe<;as 

para a industria de bens de capital. 

0 segmento de fabrica<;ao de produtos de metal - exclusive maquinas e equi

pamentos- e composto por atividades voltadas a produ<;ao de bens intem1ediarios. As 

medias e grandes empresas concentram-se na produ<;ao de bens finais para o consumo. 

As MPEs e algumas medias empresas atuam principalmente em atividades relaciona

das a servi<;os de tratamento de metais, como por exemplo servi<;os de usinagem, na 

produ<;ao de moldes para diversas industrias e na produ<;ao de pe<;as estampadas, am

bos sob encomenda. 

No segmento de fabrica<;ao de maquinas e equipamentos sao produzidos hens 

de capitais dos mais diversos tipos. Destaca-se a produ<;ao de compressores e eletro

domesticos (linha branca), por parte das grandes empresas. As medias empresas apre

sentam uma grande heterogeneidade em rela<;ao aos tipos de bens produzidos, sendo 

que algumas produzem exclusivamente maquinas e equipamentos, na maioria sob en

comenda, utilizados por outros setores industriais. Algumas medias empresas fabricam 

produtos seriados como, por exemplo, equipamentos para gimistica e equipamentos 

para jardinagem. As MPEs produzem componentes utilizados pelas demais empresas 

produtoras de bens de capital, na produ<;ao de maquinas e equipamentos sob encomen

da, e em menor escala, de bens seriados. 

T ABELA 2- NUMERO DE EST ABELECIMENTOS INDUSTRIAlS DE JOINVILLE POR 
SEGMENTO ATIVIDADE ECONOMICA (CNAE)- 31/12/2005 

CNAE/ 
Micro Pequeno Medio Grande 

PORTE 
27 38 11 6 3 
28 330 48 10 2 
29 152 24 15 4 
31 25 4 1 0 
34 14 4 2 1 

Total 559 91 34 10 
FONTE: RAIS 
DIVISAO 27- Metalurgia basica. 
DIVISAO 28- Fabricac;:ao de produtos de metal- exclusive maquinas e equipamentos. 
DIVISAO 29- Fabricac;:ao de maquinas e equipamentos. 
DIVISAO 31 - Fabricac;:ao de maquinas, aparelhos e materiais eletricos. 
DIVISAO 34- Fabricac;:ao e montagem de veiculos automotores, reboques e carrocerias. 

Total 

58 
390 
195 
30 
21 

694 
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Observa-se que as industrias do segmento eletrometal-mecanica estao concen

tradas nas micro (559) e pequenas empresas (91), pois representam cerca de 93,66% 

do total do segmento (Tabela 2). A principal atividade das micro e pequenas empresas 

de Joinville no segmento e a fabrica<;ao de produtos de metal (CNAE 28), quer seja 

como produto final, quer seja como intermediario, pois representam cerca de 54,47% 

do total do segmento. Outra atividade de destaque pelas micro e pequenas empresas e 

a fabrica<;ao de moldes e ferramentais para as demais industrias (CNAE 29), que re

presentam cerca de 25,36% do total do segmento. Assim, cerca de 79,83% das indus

trias do segmento estao concentradas nas micro e pequenas empresas, atuando basica

mente em dois (02) ramos de atividade. 

TABELA 3- NUMERO DE ESTABELECIMENTOS E EMPREGOS EM 31112/2005 
SEGUNDO T AMANHO DO EST ABELECIMENTO E DIVISAO CNAE. 

Divisao 0 a 19 20 a 99 100 a 499 500 a 999 1000 ou+ 
CNAE Est Emp Est Emp Est Emp Est Emp Est Emp Est 

27 38 291 13 542 4 896 2 1.159 1 6.867 58 
28 330 1.959 56 1.974 2 264 2 1.636 0 0 390 
29 152 828 36 1.537 3 464 1 810 3 10.644 195 
31 25 89 5 230 0 0 0 0 0 0 30 
34 14 46 6 214 0 0 0 0 1 2.495 21 
Total 559 3.213 116 4.497 9 1.624 5 3.605 5 20.006 694 

FONTE: RAIS 
NOTA: Est= estabelecimentos Emp = empregos 

Total 
Emp 

9.755 
5.833 

14.283 
319 

2.755 
32.945 

A aglornera<;ao metal-mecfmica de Joinville possui 694 empresas que fabricarn 

produtos de metal, ferramentaria, moldes, pe<;as automotivas, serralheria, embalagens 

metalicas, ferramentas manuais, pe<;as usinadas, etc. Sao 675 micro e pequenas empre

sas (cerca de 95% das ernpresas do setor) as quais possuem ate 99 ernpregados. No 

total, as ernpresas metal-mecanicas da cidade ocuparn cerca de 32 mil trabalhadores. 

Este aglomerado e considerado urn dos tres (03) mais importantes do setor rnetal

mecanico no pais. As 10 maiores industrias do segmento empregam cerca de 71,67% 

do total de empregos do segmento (Tabela 3). As micro, pequenas e medias empresas 

geram 9.334 empregos diretos. 

A estrutura industrial revela a existencia de uma importante aglomera<;ao produ

tiva corn especializa<;ao na area metal-mecanica que se caracteriza pela grande hetero-
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geneidade tanto no numero de estabelecimentos qua.nto no porte das empresas o qual 

contribuem para criar niveis distintos de especializayao e de complementaridades ao 

longo da cadeia produtiva. Nessa estrutura produtiva local a elevada divisao do traba

lho abrange a grande maioria das atividades das industrias eletrometal-medinicas. 

0 principal mercado de atuayao das micro e pequenas empresas e o local sendo 

que mais de 50% das vendas tern como destino a propria microrregiao. Este fato de

monstra a importfmcia dessas empresas quanto ao fomecimento de componentes ou 

serviyos industriais para as empresas de grande porte local. Em relayao as pequenas 

empresas observa-se que o principal mercado consumidor de seus produtos ou serviyos 

eo local, cujas vendas ficam em tomo de 40%. As vendas das medias empresas atin

gem tanto o mercado regional quanto o nacional, enquanto as grandes empresas desti

nam suas vendas para o mercado nacional e uma parte significativa e direcionada ao 

mercado intemacional. 

A aquisiyao de insumos e materias-primas no mercado local e bastante signifi

cativo para as micro, pequenas e medias empresas e relativamente baixa para os gran

des estabelecimentos, enquanto a aquisiyaO de equipamentos localmente e relativa

mente baixo para todos os segmentos de empresas. Os equipamentos utilizados pela 

grande maioria das empresas sao oriundos da regiao sudeste do pais, principalmente de 

Sao Paulo, ou sao adquiridos no exterior. 

J a a contratayaO de serviyOS locais, e relativamente elevada, principalmente para 

as grandes empresas. Is to pode ser explicado pelo processo de desverticalizayao produ

tiva das grandes empresas que conseqiientemente levou a urn aumento das atividades 

de subcontratayao local, sobretudo de micro e pequenas empresas que sao responsaveis 

pela prestayao de serviyos industriais, revelando, portanto, uma intensa divisao do tra

balho. 

0 elevado nivel de transayoes comerciais realizadas localmente mostra que sao 

intensas as interayoes entre as empresas locais. Essa dinamica produtiva local ocorre 

num ambiente que cria importantes vantagens decorrentes da proximidade e da organi

zayao territorial da produyao. Dentre as extemalidades proporcionadas pela industria 

local que intensificam as interayoes entre os agentes no espayo de produyao, destaca-se 
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alem da infra-estrutura fisica, a proximidade com clientes e fomecedores que favore

cem as relac;oes de trocas de informac;oes tecnicas, a disponibilidade de mao-de-obra 

qualificada e acesso a servic;os tecnicos especializados. 

2.3 ESTRUTURA INSTITUCIONAL 

Paralelo a fonnac;ao da estrutura produtiva, desenvolveu-se no interior da indus

tria de J oinville uma estrutura institucional que reline associac;oes de classe, sindicatos, 

universidades, escolas tecnicas e centros de tecnologia, treinamento e formac;ao profis

sional. Essa estrutura institucional da suporte, de modo geral, a todos os segmentos 

industriais existentes na microrregiao, concentrando-se, naqueles do setor eletrometal

mecanico. Destacam-se, entre elas, a Associac;ao Comercial e Industrial de Joinville 

(ACIJ) e a Associac;ao de Joinville e Regiao da Pequena e Media Empresa (AJORPE

ME), que congregam representantes de diversos setores economicos. As micro e pe

quenas empresas da eletrometal-mecanica tern desenvolvido nucleos setoriais de esti

mulo a ac;oes cooperativas, atraves das quais os empresarios que exercem a mesma 

atividade produtiva formam f6runs de troca de experiencias e intercambio de conhe

cimentos e de informac;oes tecnol6gicas. Alem dessas func;oes, essas associac;oes dis

ponibilizam diversos servic;os as empresas associadas, que vao desde consultorias nas 

areas administrativas, financeiras e juridicas, ate realizac;ao de seminarios, reunioes, 

eventos tecnico-comerciais e feiras (AJORPEME). 

Dentre as func;oes da ACIJ e da AJORPEME, que podem ser destacadas: 

- coordenac;ao das ac;oes e decisoes dos agentes e incentivar a cooperac;ao e/ou associa

tivismo entre eles; 

- identificac;ao, expansao e explorac;ao das oportunidades de neg6cios; 

- promoc;ao de ac;oes coletivas de fomento a competitividade setorial e do conjunto de 

empresas; 

- representac;ao dos interesses dos associados perante a comunidade eo govemo (mu

nicipal, estadual e federal); 

- desenvolvimento e aprimoramento de seus associados; 
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- promo<;ao do associativismo entre as empresas por meio da troca de experiencias en

tre os associados; 

- defini<;ao de objetivos comuns; 

- promo<;ao de a<;oes dirigidas a capacita<;ao tecnol6gica das empresas; 

- desenvolvimento do sistema de ensino e pesquisa local; 

- identifica<;ao de formas e fontes de financiamento; 

- estabelecimento de convenios diversos (medico, presta<;ao de servi<;os, infra-estrutura 

tecnol6gica, etc.). 

Essas organiza<;oes parecem reconhecer a necessidade de se criar urn ambiente 

favoravel as rela<;oes cooperativas locais, de modo a incentivar atividades com finali

dades cooperativas entre as empresas, como no caso de programas conjuntos de trei

namento, aquisi<;ao conjunta de insumos e materias-primas, cons6rcios de exporta<;ao, 

etc. Ressalte-se o reconhecimento como instancias prestadoras de servi<;os especializa

dos aos empresarios locais. Dentre os servi<;os e atividades disponibilizados aos asso

ciados que tern por finalidade dar suporte organizacional as atividades produtivas e 

fomentar a capacidade de empreendedorismo local, destaca-se: 

- consultorias nas areas administrativa, financeira e juridica; 

- realiza<;ao de seminarios e reunioes semanais constituindo urn importante foro de 

discussao de assuntos de interesse da classe empresarial; 

- atividades voltadas a forma<;ao e treinamento visando 0 aprimoramento profissional 

dos empresarios; 

- realiza<;ao de eventos tecnicos e comerciais como urn importante espa<;o para a difu

sao de informa<;oes e de oportunidade para abertura de novos neg6cios. 

A AJORPEME oferece a seus associados o portal de Oportunidade de Neg6cios 

e Conven<;oes, onde constam a data dos eventos, locais, objetivos e instru<;oes para 

participarem. Possui ainda, Revista, Informativo e Noticias, que permite aos associa

dos acompanharem a legisla<;ao tributaria, altera<;oes e vantagens para cada enquadra

mento. Atualmente oferece tambem a Universidade Corporativa Ajorpeme que coor

dena os cursos e palestras, principalmente para a area de vendas e planejamento estra

tegico (AJORPEME). 
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A ACIJ oferece cursos a seus associados, quer seja com custos ou gratuitos. 

Disponibiliza ainda consultoria individual ou grupal, estas voltadas para cada segmen

to de atuac;ao (ACIJ). 

Para fomentar o desenvolvimento dos nucleos setoriais e estimular a participa

c;ao dos empresarios locais, as associac;5es atuam na mediac;ao ( coordenac;ao) das rela

c;oes que se estabelecem entre as empresas, de modo a evitar situac;5es de conflitos de 

interesses. Essas organizac;5es atraves dos nucleos buscam a partir da interac;ao entre 

os agentes produtivos estimular a formac;ao de redes de relac;5es sociais e desse modo 

incentivar a troca de informac;5es o compartilhamento de know how, resultando num 

spill over de experiencias produtivas ou mercadologicas. Esse fluxo de informac;oes 

ocone tanto por canais formais, atraves da realizac;ao de cursos, palestras, seminarios, 

visitas tecnicas, miss5es empresariais, eventos ou feiras, quanta por canais informais, 

atraves de contatos interpessoais entre os empresarios. 

Entretanto a formac;ao de urn ambiente cooperativo nao elimina dificuldades no 

relacionamento entre as empresas, principalmente no tocante a confianc;a entre os pro

dutores, sobretudo, entre as empresas de pequeno porte. Apesar da existencia de rela

c;5es pessoais, seja em func;ao dos vinculos familiares ou de vizinhanc;a, ha uma forte 

resistencia cultural por parte dos agentes produtivos atuarem de forma conjunta, vista 

que eles competem entre si no mercado, predominando desse modo a noc;ao de concor

rencia entre as empresas. Essa dificuldade das associac;oes empresariais em potenciali

zar as interac;5es interempresariais, basicamente entre micro e pequenas empresas, para 

alem da esfera de produc;ao e comercializac;ao, atraves da experiencia dos nucleos se

toriais, sugere a presenc;a de urn circulo vicioso, pois ao mesmo tempo em que a falta 

de cultura cooperativa local impede a ac;ao institucional para romper o isolamento cri

ado pela competic;ao dos agentes, tambem se agrava pela ausencia da ac;ao de coorde

nac;ao das organizac;5es. Desta forma fica comprometida a formac;ao de redes de rela

c;5es cooperativas que possam resultar em ganhos de economia extema, como por e

xemplo, desenvolvimento conjunto de novas produtos e processos, consorcios de 

compra ou venda, parcerias na realizac;ao de testes e certificac;ao de produtos. 
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Para as micro e pequenas empresas as intera<;oes mais freqiientes com as asso

cia<;oes empresariais ocorrem atraves da participa<;ao em feiras e eventos e tamb¢m 

sob a fonna de cursos e semimirios para desenvolver a capacita<;ao tecnica e gerencial 

das empresas. As de pequeno porte recorrem com menos intensidade as associa<;oes 

locais na realiza<;ao de atividades coletivas, como por exemplo, na cria<;ao de cons6r

cios de compra conjunta de insumos e equipamentos ou venda de produtos e servi<;os. 

Essas empresas utilizam-se dos recursos locais somente para atividades complementa

res, sobretudo, no que se refere aos servi<;os de consultorias gerencial e financeira. Em 

rela<;ao as medias empresas as intera<;oes mais freqiientemente com as associa<;oes o

correm sob a forma de participa<;ao em eventos ou feiras, no intuito de realizar conta

tos e trocar informa<;oes mercadol6gicas ou tecnol6gicas que as oriente com rela<;ao as 

tendencias de seu mercado de atua<;ao (AJORPEME). 

As intera<;oes entre as organiza<;oes e as grandes empresas sao quase que inexis

tentes, pois essas dependem menos de a<;oes institucionais. Essas empresas de maior 

porte interagem eventualmente com as associa<;oes locais, por meio da participa<;ao em 

feiras, visando obter apoio a prospec<;ao de novos mercados e canais de comercializa

<;ao direcionados ao mercado extemo. 

2.4 COOPERA<;AO E APRENDIZAGEM 

Alem das principais organiza<;oes, ACIJ e AJORPEME, que buscam incentivar a coo

pera<;ao entre as empresas, destaque sera dado ao processo de aprendizagem atraves de 

institui<;oes voltadas a forma<;ao e capacita<;ao da for<;a de trabalho. Dentre essas, so

bressaem o Servi<;o N acional de Aprendizagem Industrial do Estado de Santa Catarina 

-Centro Tecnol6gico de Eletrometal-mecanica em Joinville (SENAI/CTEMM), Esco

la Tecnica Tupy (ETT), Instituo Superior Tupy (1ST), Universidade da Regiao de Jo

inville (UNIVILLE) e Universidade do Estado de Santa Catarina- Faculdade de En

genharia de Joinville (UDESC/FEJ). Alem dessas, a Associa<;ao Brasileira da Industria 

de Maquinas e Equipamentos (ABIMAQ) e os sindicatos patronais como o Sindicato 

Patronal de Industria Medinica de Joinville e Regiao (SINDIMEC), Sindicato dos Me-
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talurgicos de Joinville, Sindicato dos Mecanicos de Joinville, se destacam como medi

adores no mercado de trabalho. 

J oinville e urn p6lo formador de mao-de-obra qualificada, em decorrencia de ser 

possuidora de urn parque industrial, diversificado e altamente desenvolvido em termos 

tecnol6gicos, que investe fortemente na prepara9ao de sua mao-de-obra. Visando a 

prepara9ao para o trabalho, o municipio de Joinville conta com as seguintes escolas 

que oferecem educa9ao superior, tecnica e profissional: 

- Universidades (UNIVILLE e UDESC), formando engenheiros e demais profissio-

na1s; 

- Escola Tecnica Tupy (ETT) e Instituo Superior Tupy (IST), formando tecnicos meta

lurgicos e mecanicos de nivel medio e superior, alem de outros profissionais; 

- SENAI - oferece sete cursos de qualifica9ao e tecnicos e ainda o Curso Superior de 

Tecnologia em Processos Industriais, com Habilita9ao em Eletromecanica, em parceria 

com a UNIVILLE; 

- SENAC - oferece cinco cursos tecnicos de nivel medio; 

-CIS- Centro Interescolar de 2° Grau- oferece seis cursos tecnicos de nivel medio; 

- FUNDAMAS - oferece 24 cursos de qualifica9ao profissional, nivel de ensino fun-

damental, fmmando mao de obra qualificada para 0 nivel operacional. 

A importancia dessa infra-estrutura educacional local para a capacita9ao de re

cursos humanos se reflete nos constantes esfor9os realizados pelas empresas atraves de 

programas de treinamento em cursos tecnicos. A existencia de escolas dos niveis fun

damental e medio, tecnico e superior, tambem contribui para a forma9ao de uma mao

de-obra especializada para as empresas locais. Essa infra-estrutura de ensino e treina

mento potencializa as intera96es para a capacita9ao das empresas, atraves da troca 

constante de informa96es e do intenso uso das fontes de conhecimento. Uma outra ca

racteristica que refor9a a qualidade da infra-estrutura educacional local e com rela9ao 

ao elevado numero de estagios oferecidos pelas empresas aos alunos dos cursos tecni

co-profissionalizantes como resultado das suas habilidades e competencias pniticas em 

atividades produtivas da eletrometal-mecanica. 
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Esta densa estrutura de conhecimento contribui, atraves das diversas organiza

<;5es. que atuarn na fun<;ao de ~nsino para gerar irnportantes extemalidades as em pres as 

locais. Esta rnao-de-obra, derivada da grande oferta local, permite as ernpresas reduzi

rern custos atraves de rnenores gastos corn prograrnas de treinarnento visando a quali

dade dos produtos finais. Os servi<;os tecnicos acontecern atraves de ensaios e testes 

oferecidos principalrnente pelos laborat6rios fisico-quirnicos e fisico-rnecanicos, da 

Escola Tecnica Tupy (ETT) e do SENAI/CTEMM. Este arnbiente de diversidade da 

infra-estmtura educacional da rnicrorregiao constitui urna das rnais irnportantes vanta

gens oferecidas corn atividades voltadas ao ensino, servi<;os laboratoriais e assistencia 

tecnica. 

Joinville rnantern dois irnportantes centros de desenvolvirnento de novas tecno

logias e ernpreendedorisrno, a saber: 

- Softville, que abriga e adrninistra urna estmtura que desenvolve a incuba<;ao e intro

du<;ao no rnercado de ernpresas voltadas a inova<;5es na area de tecnologia de informa

<;ao. 

- MIDiville, adrninistrado pelo SENAI, que estirnula a inova<;ao e o desenvolvirnento 

de novas tecnologias na area de processos industriais. 

Uma iniciativa local inerente a 16gica inovativa se refere a area das incubadoras 

de base tecnol6gica, corn destaque para o Projeto MIDiville que surgiu por iniciativa 

do SENAI de Joinville em parceria com o SEBRAE e o Instituto Euvaldo Lodi. No 

ambito de sua atua<;ao, a incubadora destaca-se na presta<;ao de servi<;os as empresas 

atraves da assistencia na area administrativa, de markenting, e treinamento de pessoal. 

Em rela<;ao aos servi<;os de apoio para o desenvolvimento tecnol6gico das ernpresas, a 

incubadora se restringe ao cornpartilhamento da infra-estmtura fisica ( equipamentos e 

espa<;os) e auxilia na produ<;ao e na difusao de informa<;5es tecnol6gicas (MIDiville). 

Considera-se de base tecnol6gica toda empresa que gere, adapte ou aplique in

tensivamente conhecimentos cientificos e tecnicos, avan<;ados e inovadores, em seus 

produtos ou servi<;os, em atendimento ao setor eletrometal-rnecanico como servi<;os de 

engenharia, novos materiais, desenvolvirnento de moldes especiais, matrizes, 

CAD/CAM, informatica, design, entre outros. 
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Alem do SENAI, a incubadora conta com o apoio da FIESC e do Banco Inte

ramericano de Desenvolvimento (MIDiville). Possui como objetivos: 

- definir mecanismos que facilitem o entrosamento entre os professores, pesquisadores 

e profissionais que se transformaram em empresarios; 

- definir procedimentos que facultem o acesso das micro e pequenas empresas a labo

rat6rios coletivos; 

- treinar seus empreendedores em areas relacionadas ao seu neg6cio; 

- coletar e difundir informa<;5es sobre oportunidades tecnol6gicas e de mercado e 

- identificar as necessidades das micro e pequenas empresas de base tecnol6gica no 

que se refere ao espa<;o fisico e demanda de infra-estrutura e servi<;os compartilhados. 

A Funda<;ao Softville foi criada a partir do Programa Softex, o qual tern como 

objetivo estimular o crescimento da industria de software no Pais, inclusive visando a 

exporta<;ao (SOFTVILLE). A Softville e mantida pela UNIVILLE, UDESC, SOCI

ESC, SEPIJ e Prefeitura, com os seguintes objetivos: 

- promover Joinville e regiao como polo tecnol6gico; 

- oferecer meios para que ideias transformem-se em prot6tipos, produtos e novos em-

preendimentos; 

- criar condi<;5es favoraveis para o desenvolvimento de empresas de base tecnol6gica; 

- propiciar a utiliza<;ao de equipamentos, software e servi<;os, de alta tecnologia, para 

melhorar a qualidade e a produtividade das empresas da regiao; 

- contribuir para a melhoria da qualidade do ensino e o nivel de especializa<;ao profis

sional; 

- fomentar o desenvolvimento de software visando a exporta<;ao e 

- apoiar a realiza<;ao de pesquisas e de eventos pertinentes a area de informatica. 

Esta ampla estrutura de conhecimento caracterizada pela existencia de diversas 

organiza<;5es de ensino que atuam na forma<;ao e treinamentos dos recursos humanos, 

na presta<;ao de servi<;os tecnol6gicos, e, mesmo que de forma incipiente, na realiza<;ao 

de pesquisa tecnol6gica, contribui para a ocorrencia de urn intenso fluxo de mao-de

obra especializada e de difusao de informa<;5es. Essa mobilidade dos trabalhadores 

possibilita a circula<;ao de conhecimento entre as empresas. Isto explica a grande capa-
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cidade de absorvao de informav6es e de imitavao de processos e produtos nas empre

sas locais, sobretudo nas de pequeno porte. 

Como consequencia da ainda limitada infra-estrutura tecnol6gica, verifica-se 

que as competencias locais para a geravao de conhecimentos e estimulos para difusao 

de informav6es de cunho inovativo, restringem-se a prestavao de certos tipos de servi

vos tecnol6gicos. A exemplo disso, os laborat6rios de pesquisas tecnol6gicas tern pou

cos impactos positivos sobre o desenvolvimento da capacidade inovativa das empre-

sas. 

2.5 PROJETO SETORIAL INDUSTRIAL METAL-MECANICO DE JOINVILLE 

Em 2003, a Prefeitura Municipal de Joinville elaborou seu plano de govemo, 

projetando uma cidade melhor para o anode 2020. 0 plano contempla o Planejamento 

Estrategico de Joinville, que tra9ou seus objetivos e suas estrategias, sendo que urn dos 

principais objetivos e 0 desenvolvimento das vocav6es potenciais do municipio, dentre 

estas voca96es esta inserido o Cluster Metal-Mecanico. A Prefeitura Municipal de Jo

inville em parceria com o SEBRAE e SINDIMEC criou o Projeto Setorial Industrial 

Metal-Mecanico como objetivo de desenvolver este cluster (JOINVILLE). 

0 SEBRAE/SC tern como destaque o papel de apoiar e desencadear processos 

de desenvolvimento local e/ou regional e/ou setorial integrado, estimulando novas 

formas de geravao de ocupa96es produtivas e renda, a partir da potencializavao das 

oportunidades locais e/ou setoriais. 

0 Programa Catarinense de Desenvolvimento Regional Setorial, desenvolvido 

pelo SEBRAE/SC, busca aportar metodos e processos inovadores na abordagem do 

desenvolvimento local e/ou setorial. "Essa abordagem passa necessariamente pelo pro

tagonismo da sociedade local pelo estimulo a formavao de organismos regionais de 

planejamento da consolidavao do capital empresarial e criavao de urn instrumento de 

captavao e gerenciamento de informav6es" (SEBRAE, 2004). 

Os Projetos Setoriais Regionais promovem uma mudanva radical proporcionan

do saltos de qualidade e competitividade no mercado intemo e extemo, atraves de a-
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<;6es de sensibiliza<;ao, capacita<;ao, consultoria e de mercado. Atraves do Projeto Seta

rial Metal Medinico de Joinville, SEBRAE/SC e SINDIMEC, formularam uma pro

pasta, que contemplam as etapas de execu<;ao do Projeto, bern como os recursos ne

cessarios para coloca-lo em pratica. 

Para subsidiar a proposta foi disponibilizados recursos na ordem de R$ 800 mil, 

para custear as despesas com sensibiliza<;ao, diagn6stico, treinamento, prospec<;ao de 

mercado, participa<;ao em missoes nacionais e intemacionais, exposi<;ao em feiras na

cionais e intemacionais, forma<;ao de cons6rcio e rodada intemacional de neg6cios 

(SEBRAE, 2004). 

"Reconhecendo a importancia do aglomerado, a cidade estabeleceu em seu Pla

nejamento Estrategico - liderado pela Prefeitura Municipal junto a mais de 100 enti

dades do municipio em 2003 - que o setor metal medinico e uma voca<;ao potencial de 

Joinville e que merecia urn Programa Estrategico especifico". Diante deste cenario, o 

SEBRAE, a Prefeitura Municipal de Joinville eo SINDIMEC- Sindicato da Mecanica 

de Joinville - formaram urn comite gestor e desenvolveram o Projeto de Desenvolvi

mento do Arranjo Produtivo Local Metal Mecanico de Joinville (SEBRAE, 2004). 

Diante disso, foi formalizado em setembro de 2004 urn Convenio de Coopera

<;ao Tecnica e Financeira entre SEBRAE/SC e SINDIMEC, como objetivo de custear 

parcialmente a realiza<;ao do Projeto Setorial Industrial Metal Mecanico de Joinville. 0 

Projeto visa "estabelecer as a<;6es necessarias para promover a modemiza<;ao das mi

cro e pequenas empresas participantes, com objetivo de ganhos de qualidade e produ

tividade, atraves da realiza<;ao de urn elenco de a<;6es voltadas para a eleva<;ao do pa

tamar tecnol6gico do processo produtivo". Dessa forma, possibilitando a inser<;ao des

sas empresas na atividade de exporta<;ao de forma sistematica, via ganhos na logistica 

de distribui<;ao, participa<;ao em miss6es tecnicas e feiras nacionais e intemacionais, e 

abertura de novos mercados (SEBRAE, 2004). 

0 projeto preve investimentos em a<;oes como objetivo de aumentar a receita e 

a produtividade das empresas participantes atraves do desenvolvimento da capacidade 

de gestao, da melhoria dos processos produtivos e de a<;6es integradas de abertura de 

novos mercados. 
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Dentre os objetivos do Projeto, podem ser destacados os seguintes: 

- promover a modemiza<;ao das empresas participantes, com a melhoria dos processos 

produtivos, alem da profissionaliza<;ao da gestao e da certifica<;ao ISO 9000 e ainda 

possibilitar a inser<;ao dessas empresas na atividade exportadora de forma sistematica; 

- motivar as principais lideran<;as do setor, a fim de que se consiga o engajamento dos 

seus diversos agentes de execu<;ao do programa; 

- capacitar os empresarios na Gestao do seu negocio, tendo como referenda o atual 

cenario da economia mundial; 

- promover a prospec<;ao dos aspectos tecnologicos ligados a produ<;ao e comercializa

<;ao, a fim de buscar eleger os mais novos padroes tecnologicos que levem ao aumento 

da eficiencia tecnica e operacional das empresas participantes do Programa; 

- modemizar os processos de produ<;ao das empresas e qualifica-las para a certifica<;ao 

ISO 9000; 

- promover a adequa<;ao de produtos e processos, levando-se em considera<;ao os mais 

avan<;ados padroes tecnologicos com base em criterios e exigencias emanadas dos 

principais mercados consumidores alvo do Programa; 

- realizar pre-prospec<;ao e/ou prospec<;ao de mercados extemos, buscando identifica

<;ao de nichos para os produtos estudados; 

- sensibilizar os empresarios para a forma<;ao de consorcios de exporta<;ao como ins

trumento facilitador no comercio exterior da pequena empresa; 

- proporcionar a integra<;ao entre as entidades parceiras do Programa. 

0 comite gestor, formado pela Prefeitura, SEBRAE e SINDIMEC, em conjunto 

com empresas da cidade, que decidiram participar do projeto, definiu metas para men

surar os resultados das suas a<;oes, buscando alcan<;a-las ate dezembro de 2006 (SE

BRAE, 2004): 

1. aumentar em 10% a receita das empresas participantes; 

2. aumentar em 10% a produtividade (receita por colaborador) das empresas partici

pantes; 

3. aumentar em 7% a carteira de clientes das empresas participantes. 
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Co111 o convenio foi realizadoum diagn6stico (ANEXO 1) junto a uma amostra 

das empresas da regiao, com o objetivo de identificar as maiores necessidades de me

lhoria das empresas e mapea-las por ordem de importancia. As areas diagnosticadas 

foram: marketing, fomecedores, produtos e servi<;os, processo produtivo, infra

estmtura, equipe, processo gerencial e envolvimento em parcerias. A partir desse diag

n6stico empresarial foi possivel propor urn con junto de a<;oes que gerasse o maior im

pacto possivel nos indicadores de resultado de aumento de receita e produtividade, 

estabelecidos como metas do projeto. 



42 

CONCLUSAO 

A analise desenvolvida neste trabalho tern como foco a aglomerac;:ao eletrome

tal-mecanica de Joinville, verificando o seu desenvolvimento, tanto da estmtura produ

tiva como institucional, bern como analisar o atual estagio de interac;:ao e cooperac;:ao 

entre os agentes. 

No referencial te6rico buscou-se identificar as principais diferenc;:as entre uma 

aglomerac;:ao industrial e urn arranjo produtivo local (APL ), pois, enquanto aquele tern 

como aspecto central a proximidade territorial dos agentes economicos e sociais atuan

tes numa determinada atividade, o APL tern, alem da proximidade geografica, fatores 

como a inovac;:ao tecnol6gica, a interac;:ao, o aprendizado interativo, a cooperac;:ao e a 

govemanc;:a, determinantes para o seu desenvolvimento, buscando assim urn objetivo 

comum, atraves do fortalecimento das vantagens competitivas. 

0 processo de inovac;:ao tecnol6gico esta relacionado com a gerac;:ao de ideias, 

sendo que para promover o progresso tecnol6gico e essencial coloca-las em uso. 0 

aprendizado esta associado a urn processo cumulativo de estoques de conhecimento, 

na busca de urn conhecimento melhor e mais completo das caracteristicas das tecnolo

gias de produto e do processo produtivo. A cooperac;:ao e trabalhar com urn objetivo 

comum, envolvendo relac;:oes de confianc;:a mutua e coordenac;:ao. 

Govemanc;:a diz respeito aos diferentes modos de coordenac;:ao, intervenc;:ao e 

participac;:ao, nos processos de decisao local, dos diferentes agentes e das diversas ati

vidades que envolvem a organizac;:ao dos fluxos de prodw;ao e comercializac;:ao, assim 

como o processo de gerac;:ao disseminac;:ao e uso de conhecimento. Desse modo, a go

vemanc;:a busca definir quais sao os objetivos destinados a promover a transformac;:ao 

de uma aglomerac;:ao geografica de empresas em direc;:ao a urn arranjo produtivo local. 

Como observado no segundo capitulo, Joinville constmiu uma voca<;ao para a 

industria metal-medinica, na qual sao gerados 23% do total de empregos formais, con

centradas nas micro e pequenas empresas, pois representam 93,66% do total do seg

mento. As empresas atuam, conforme classificac;:ao por atividade economica (CNAE), 

nas areas de metalurgica basica, fabricac;:ao de produtos de metal, maquinas e equipa-
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rnentos, aparelhos e rnateriais eletricos. Essa estrutura produtiva evoluiu tarnbern a 

partir da forma<;ao de urna baseinstitucional envolvendo associa<;oes, sindicatos e ins

titui<;oes de ensino, cuja atua<;ao tern refor<;ado a necessidade de cooperac;ao entre as 

ernpresas. Dessa forma Joinville se tomou urn polo formador de rnao-de-obra qualifi

cada, ern decorrencia de possuir urn parque industrial, diversificado e desenvolvido ern 

termos tecnol6gico. Alern disso, conta corn escolas de educa<;ao superior, tecnica e 

pro fissional. 

Devido a vocac;ao de Joinville na industria eletrornetal-rnecanica, a presenc;a de 

urn aglornerado de ernpresas neste segrnento, a Prefeitura Municipal de Joinville ern 

conjunto corn o SEBRAE e SINDIMEC elaborararn o Projeto Setorial Industrial Me

tal-Medinico de Joinville, corn o objetivo de desenvolver o cluster existente. 

Assirn, pode-se concluir que a regiao de Joinville, corn sua aglornera<;ao de ern

presas, especialrnente na area eletrornetal-rnedinica, possui fortes ingredientes para 

transformar esse aglornerado nurn arranjo produtivo local. Entretanto, dadas as dificul

dades inerentes principalrnente ao processo de inova<;ao e a a<;ao cooperativa das ern

presas, ainda nao e possivel concluir que OS elementos estruturais de urn APL tenharn 

adquirido a solidez necessaria. 
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ANEXO 1 

Diagnostico e Propostas do SEBRAE 

0 relat6rio do diagn6stico empresarial, realizado nas 39 empresas do setor metal

medinico da regiao de Joinville, identificou situa96es com grande potencial de melhoria, des

critas a seguir: 

Marketing I Mercado- verificou-se que 45% das empresas nao tern por costume o monito

ramento da satisfa9ao de clientes e nao definem o perfil de clientes a serem atingidos e que 

32% das empresas nao dispoem de urn site na Internet adequado a realidade do mercado. 

Fornecedores - verificou-se que 27% das empresas nao avaliam seus fomecedores de acordo 

com a qualidade dos servi9os prestados, utilizando como unico meio de negocia9ao o pre9o 

do insumo; alem disso, 23% das empresas avaliadas nao possuem fomecedores altemativos 

para todos os insumos consumidos. 

Produtos I Servi~os- verificou-se que 14% das empresas nao lan9am seus produtos ou servi

lfOS de fonna planejada; 18% das empresas nao possuem politicas estruturadas de troca de 

produtos ou criterios para o retrabalho e 23% dos empresarios nao tern claro o conceito de 

agrega9ao de valor ao produto. 

Processo Produtivo - percebeu-se que 50% das empresas nao fazem urn planejamento da 

produ9ao visando a plena utiliza9ao dos equipamentos, sendo comum a e:xistencia de equipa

mentos ociosos ao longo da produ9ao, sendo que 32% das empresas nao possuem urn fluxo 

produtivo continuo ao longo do espa9o fisico, sendo comum a existencia de refugos e pe9as 

mal posicionados ao longo da linha de produ9ao. Observou-se tambem que 68% das empresas 

nao possuem urn programa de qualidade implantado. lnfra-estrutura- observou-se que 23% 

das empresas nao apresentam uma distribui9ao dos espa9os adequados dificultando o transito 

de pessoas e pe9as; 9% das empresas nao organizam ou dimensionam seus estoques de forma 

adequada; 23% das empresas nao utiliza9ao uma rotina de manuten9ao preventiva dos equi

pamentos, sendo realizadas apenas manuten96es corretivas, gerando custos de equipamentos 

parados. 

Equipe- observado que em 36% das empresas avaliadas nao existem politicas de comprome

timento do funcionario com os resultados da empresa e que, nestas empresas, nao sao realiza

das reunioes peri6dicas com os colaboradores de forma a permitir-lhes a participa9ao nos pro-
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cessos de melhorias das atividades. Alem disso, em 27% das empresas nao existem politicas 

de capacita~ao de fu11cionarios. 

Processo Gerencial- observou-se que 32% das empresas nao embasam suas decisoes em 

indicadores de desempenho concisos, sendo que metade das empresas nao possui urn sistema 

de custo gerencial adequado e integrado aos seus processos. Foi observado urn nivel de in

formatiza<;:ao baixo em 18% das empresas. 

Envolvimento em Parcerias- observado que apenas 5% das empresas nao conhecem as ati

vidades que o SEBRAE realiza e nem tampouco suas propostas, sendo que 14% das empresas 

nao tern por costume se envolver em parcerias e associa<;:6es de setor. 

Com o resultado do diagn6stico empresarial foi possivel propor urn conjunto de a<;:6es 

que gerasse o maior impacto possivel nos indicadores de resultado de aumento de receita e 

produtividade, estabelecidos como metas do projeto. As a<;:6es propostas foram direcionadas 

para desenvolvimento de gestao e desenvolvimento de mercado. 

As a<;:6es propostas para o desenvolvimento de Mercados foram de Programa<;:ao de 

Miss6es e Exposi<;:6es em Feiras, quer seja locais, nacionais ou intemacionais. 

As a<;:6es propostas para o desenvolvimento da Gestao foram: 

A.;ao 1 - Workshop EMPRETEC - Seminario para Empreendedores - procura capacitar 

empresarios e colaboradores em diversas areas, a fim de aumentar a lucratividade e melhorar 

a competitividade das empresas, mediante ambiente favoravel a mudan<;:a em todos os niveis 

hierarquicos da empresa, alem de estimular novos neg6cios 

A.;ao 2 - Consultoria Maximo Valor - busca a reduc;ao de custos de produ<;:ao de bens e ser

vic;os, aliada ao aumento do valor percebido pelos clientes, resultando na obten<;:ao de diferen

ciais competitivos para o neg6cio. E urn servic;o de consultoria na empresa, onde serao discu

tidos aspectos como defini<;:ao de foco de mercado, segmentac;ao, analise de concorrencia, 

analise de mix de produtos/servi<;:os, analise do valor percebido pelos clientes e analise de 

custos. 

A.;ao 3- Consultoria para melhorias na produ.;ao- as ferramentas e areas abordadas sao: 

program a 5 'S, organiza<;:ao de estoques, otimizac;ao de Lay out, mapeamento do processo 

para atua<;:ao nos gargalos da produ<;:ao, qualifica<;:ao tecnica dos profissionais relacionada ao 

processo, padroniza<;:ao do processo, avalia<;:ao, especifica<;:ao e padroniza<;:ao de materia pri

ma, planejamento da produc;ao, avaliac;ao da capacidade produtiva (tempos de produ<;:ao, lead 

time e setup de equipamentos), orientac;oes para reduc;ao de desperdicio. 
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A~;ao 4- Consultoria para adequa<;ao do sistema da qualidade para certifica<;ao ISO 9001-

2000, atraves da redu<;ao das nao confonnidades dos servi<;os, por meio de padroniza<;ao dos 

processos; minimiza<;ao dos custos da nao qualidade e aumento do retorno do investimento 

por meio de diferencia<;ao da garantia da qualidade nos processos e nos produtos/servi<;os 

colocados no mercado. 

A<;:AO 5 - PEIEX - Trata-se da conjuga<;ao de esfor<;os que assegurem a implanta<;ao dos 

Nucleos Operacionais do Projeto Extensao Industrial Exportadora, objetivando a implementa

<;ao de tecnicas e metodos, voltados a modemiza<;ao e capacita<;ao empresarial de micro, pe

quenas e medias empresas, por meio de inova<;oes tecnicas, gerenciais e tecnol6gicas no am
bito de arranjos produtivos locais. 

A<;ao articulada entre o Govemo federal, Secretaria de Desenvolvimento Regional do 

Estado de Santa Catarina, SEBRAE-SC com o objetivo de aurnentar a competitividade do 

setor Metal Medinico, nos mercados intemo e extemo, reduzir a taxa de mortalidade das em

presas e introduzir melhorias tecnico-gerenciais e tecnol6gicas nas empresas elevando os ni

veis locais de emprego e renda. 

A<;:AO 6- Consultoria Gerencial Integrada- ocorre nas areas de Finan<;as, Plano de Neg6-

cios, Logistica, Estrategia, Marketing, Gestao de pessoas e Cornercio Exterior. 

A<;:AO 7- PIER- promover a intemacionaliza<;ao das empresas de Joinville e regiao. Alguns 

servi<;os prestados: orienta<;ao sobre procedimentos de comercio exterior, calculo de custos de 

importa<;ao e exporta<;ao, auxilio a forma<;ao de pre<;os de exporta<;ao, pesquisa de mercado, 

infonna<;oes sobre feiras no exterior, auxilio em contatos como exterior. 


