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Resumo 

0 papel do trabalhador e transformado por efeito da automatiza~iio. 0 desenvolvimento das for~as 
produtivas transfere a ac~iio principal para a maquina; habilidade e for~a deixam de ser os factores 
dominantes. 0 operario niio e mais do que urn acess6rio do seu pr6prio instrumento. 

A automatiza~iio niio e apenas uma nova fase do progresso tecnico, mas uma nova e profunda 
revolu~iio industrial. Com a automatiza~iio o operario deixa de intervir directamente na produ~ao, desde a 
entrada da materia-prima ate a embalagem. Finalmente, a automa~iio impoe a racionaliza~iio do trabalho 
na dupla perspectiva tecnica e empresarial. 

Neste contexto, o confronto, ainda actual na industria portuguesa, entre as sucessivas gera~oes de 
maquinas automaticas de fabrica~iio do vidro de embalagem, permite avaliar os efeitos das novas 
tecnologias. Distinguem-se, fundamentalmente, 3 fases: 

1~. Corresponde a instal~iio das maquinas semi-automaticas. 
2~ · Funcionllm maquinas autom.aticas de gota simples e posteriormente de gota dupla. 
3~ · ll.utomatiza~iiotautoma~iio de todas as tarefas de labora~iio e gesUio. 
A generalidade das empresas do sector estiio ainda a consolidar a segundafase. 
No dom[nio [aboral, as altera~oes consequentes da 1~ e 2~ fases identificam-se com o desemprego, 

enquanto as da 3~. sao estruturais: 
· Redu~iio de postos de trabalho; os que siio criados para responder as novas exigencias das tarefas 

de produ~iio niio conseguem absorver o decrescimo de pessoal. 
· Horario de 24 horas de labora~iio continua. 
· Novos modelos de composi~iio das obragens. 
· Novas profissoes cada vez mais especializadas. 
· Forma~iio pro[tSsional mais tecnica do que emptrica . 
. Salarios em media mais elevados, na sequencia do aumento de produtividade. 
Destaca-se, ainda, a difusiio espacial da industria, transferencia dos vidreiros e inclusao crescente 

de metalurgicos. Por sua vez estas consequencias da automatiza~iiofautoma~iio concorrem decisivam.ente 
para a desarticula~iio das for~ as coesivas que davam poder aos vidreiros da Marinha Grande. 

Palavras-chave: Novas tecnologias e aspectos s6cio-econ6micos na industria do vidro em 
Portugal, muta~iio tecnol6gica e especializa~iio profissional, arqueologia industrial. 

Resume 

L'automatisation transforme le role du travailleur: le developpement des forces productives fait 
que !'action principale passe par la machine. L'adresse et la force de l'ouvrier cessent d'etre les facteurs 
importants. L'ouvrier n'est plus qu'un accessoire de son instrument. 

L'automatisation n'est pas simplement une nouvelle phase du progres; elle est plutot une 
nouvelle et profonde revolution industrielle. Du a l'automatisation, I' ouvrier cesse d'intervenir 
directement dans la production des /'entree de la matiere premiere jusqu'a l'emballage. En outre, 
/'automation impose la rationalisation du travail du point de vue technique et du point de vue de 
l'entreprise. 

* Comunicaylio apresentada a Confcrencia Intemacional sabre "Hist6ria, Tecnologia e Arqueologia Industrial do Vidro". 
** Instituto de Estudos Gcograficos; Faculdade de Lctras, Universidade de Coimbra. 
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Dans ce contexte, La confrontation bien actuelle dans l'industrie portugaise entre les sucessives 
gemfrations de machines automatiques de fabrication, permet d'evaluer /es effets des nouvelles 
technologies. On distingue essentiellement 3 phases: 

- Une premiere phase constituee par les machines semi-automatiques de fabrication de verre 
d'emballage. 

- Une deuxieme resultat de /'utilisation des machines automatiques de goutte simple et 
posterieurement de goutte double. 

- Une troisieme ou /'on procede a /'automatisation/automation de toutes les taches d'activite et de 
gestion. 

La plupart des en/reprises en son/ encore a Ia consolidation de la deuxieme phase. 
Les consequences de la premiere e de la second phase s'identifient avec /e chomage, landis que les 

consequences de Ia troisieme sont structurels: 
- Reduction des poste de travail, Ia creation de nouveaux postes en vue de repondre aux nouvelles 

exigences de Ia production n'arrive pas a regler le probleme du chOmage. 
- Horaire de 24 h. de travail continu. 
- Nouveaux modeles de composition des "obragens". 
- Nouvelles professions de plus en plus specialisees. 
- Formation professionnel/e plus technique qu'empirique. 
- Salaires en moyenne plus eleves suite a /'augmentation de la productivite. 
11 ne [aut pas oublier non plus la diffusion spatial de l'industrie, /e deplacement des verriers et 

/'intrusion croissante des metallurgistes. D'autre part, les consequences de l'automatisationlautomation 
entrafnent, de [a<;on decisive, la disarticulation des forces d'union qui encourageaient les verriers de 
Marinha Grande. 

Mots-cles: Nouvelles technologies sous le point de vue socio-economique dans /'industrie du 
verre au Portugal, mutation technologique et specialisation professionnelle, archeologie industrielle. 

Abstract 

The worker's function has been transformed as a result of automation. The development of 
production methods has traruferred the principal activity to machines; skill and effort are no longer the 
dominant factors. The worker is no more than an accessory to the machine. 

Automation is not merely a new phase of technical progress; it is a new profound industrial 
revolution. Automation has meant that the worker is not directly involved in the process of production, 
from handling the raw material to packing the finished article, any more. Besides this, automation has 
imposed rationalization on work from the technical and entrepreneurial points of view, equally. 

In this context, the confrontation between sucessive generations of automatic machines in the 
glass boottle industry, currently occuring in the Portuguese industry, allows us to evaluate the effects of 
new technologies. Three phases can be identified: 

1. Installation of semi-automatic machines; 
2. Use of automatic machines, first "gota simples" (single drop) and then "gota dup/a" (double 

drop); 
3. Automation of all labour and management tasks. 
Most firms in this sector are still in the process of consolidating the second phase. 
As regards labour, the changes corresponding with the I st and 2nd phases are unemployment and 

with the 3rd they are structural, as follows: 
- reduction in the number of new jobs; those created in response to the new demands of 

production are unable to absord those made redundant; 
- continuation of 24 hour working timetable; 
- new structuring of the workforce; 
- new professions, more specialized; 
- professional /raiding more technical than empirical; 
- higher average salaries because of increased productivity; 
Further, the spatial diffusion of the industry, transference of glass-workers and the increasing 

inclusion of metalworkers must be highlighted. For their part, these consequences of automation have 
contributed decisively to the breaking up of the cohesive forces which gave strength to the glass
workers of Marinha Grande. 

Key words: New technologies and social-economic prospects in Portuguese glass industry, 
technological change and professional specialization, industrial archeology. 



INTRODU(,:AO 

0 vidro assume-se como material indispensavel 
a vida moderna pelos seus multi-usos, na 
sequencia das propriedades ffsicas. 

Durante seculos, a fabrica<;ao do vidro era 
possufda do misterio da alquimia, pouco ou nada 
evoluindo nos processes de labora<;ao e encarada 
na essencia como uma arte. Entretanto, e a 
semelhan<;a de outras industrias, foi pcnetrada 
pela modemidade. 

0 saber empfrico deu lugar ao cientffico e, o 
trabalho manual a mecaniza<;ao. Porem, ah~m de 
ocorrer tardiamente, a revolu<;ao nao atingiu de 
igual modo a totalidade da industria. Isto explica 
que, em alguns segmentos da industria vidreira, 
persistam antigos metodos de produ<;ao; e o caso 
da cristalaria. 

0 vidro de embalagem e o vidro plano, esses, 
sao produzidos, exclusivamente, por processes 
mecanicos. 

Esta diferencia<;ao tecnol6gica assume 
significado relevante quando conjugada com o 
progresso da automatiza<;ao. 

Sobressai, entao, urn sistema complexo de 
rela<;oes, no emprego (profiss6es, postos de 
trabalho, hon1rio de trabalho, salaries ... ), na 
organiza<;ao associativ a dos trabalhadores; na 
difusao e transferencia geografica desta industria, 
na organiza<;ao tecnica econ6mica-financeira da 
empresa, no mercado de consume (novas 
produtos, novas series), enfim em multiples 
domfnios em conformidade com o grau e 
extensao das novas tecnologias. Todavia, de entre 
estes ambitos, destaca-se a transforma<;ao do papel 
do trabalhador no proccsso da produ<;ao. 0 
desenvolvimento das for<;as produtivas transfere a 
ac<;ao principal para a maquina; habilidade e 
for<;a deixam de ser os factores dominantcs. 0 
openirio nao e mais do que urn "acess6rio" do seu 
pr6prio instrumento de trabalho, despersonali
zando-se e perdendo a visao de conjunto. A 
automatiza<;ao, pelo facto de permitir realizar 
sequencias 16gicas de opera<;6es quase a 
semelhan<;a dos processos mentais do homem, 
nao e urn simples prolongamento da 
mecaniza<;ao. De comum possuem apenas o 
princfpio de proporcionarem r5!du<;ao do esfor<;o 
humano na cadeia produtiva. E, nao apenas uma 
nova fase do progresso tecnico, mas, uma nova e 
profunda revolu<;ao industrial. Com a automa<;ao 
o operario deixa de intervir directamente na 
produ<;ao, desde a entrada da materia-prima ate a 
embalagem. Restam-lhe, apenas, as tarefas de 
construir as maquinas, instala-las, controlar o seu 
funcionamento e repani-las. 

Automatizat;iio do Sector Vidreiro 

Para alem disto, a automa<;ao imp6e a 
racionaliza<;ao do trabalho na dupla perspectiva 
tecnica e empresarial. 

Neste contexto, o confronto, ainda actual na 
industria portuguesa, entre as sucessivas gera<;6es 
de maquinas automaticas de fabrica<;ao, permite 
avaliar os efeitos das novas tecnologias. 

1 - AUTOMATIZA(,:AO DOS PROCESSOS 
DE FABRICO 

SECTOR GARRAFEIRO 

A automatiza<;ao da industria fundamental do 
vidro, ou de fusao1, inicia-se com a utiliza<;ao das 
"maquinas semi-automaticas Boucher" e, 
posteriormente, prossegue com as "maquinas 
completamente automaticas Lynch", no sub-sector 
da fabrica<;ao das embalagens em vidro (garrafas 
e frascos). 

Cronologicamente, em quase simultaneo, e 
mecanizada a produ<;ao da vidra<;a, com a 
estiragem mecanica da chapa de vidro pelo 
"proce~so Fourcault, em 1905" (EngQ CAR
VALHAO DUARTE, 1956, p. 6 e 7). Entretanto, 
a mudan<;a tecnol6gica foi acompanhada da 
pesquisa cientffica de novas produtos2 - fibras 
de vidro, vidro associado a plasticos, la de vidro e 
vidros especiais de elevada resistencia ffsica, 
qufmica e a luz, etc - de altera<;ao dos processes 
de fusao3, de composi<;ao das materias-

1 Excluem-se desta analise as industrias que exclusivamente 
executam operac;:oes anexas complementares da produc;:ao tais 
como: empalhac;:ao, lapidac;:ao, pintura, gravac;:ao, artigos de 
laborat6rio e espelhagem, bijuterias, biselagem e outros 
trabalhos, artigos domesticos e iluminac;:ao decorados, vidro 
de seguranc;:a temperado (inestilhac;:avel e temperado), telhas 
de vidro, ladrilho de vidro. 
2 No vidro tradicionalmente produzido distinguem-se dois 
tipos: o vidro s6dico-calcico (em cuja composic;:ao 
qufmica entram a silica, 6xidos de s6dio e dlcio) ou comum, 
utilizado na fabricac;:ao de objectos de uso domestico, vidrac;:a 
e embalagens e o vidro de chumbo (silica, 6xidos de 
chumbo e alcalis) designado por crista! (segundo normas 
impostas no quadro da CEE a percentagem de chumbo e pelo 
menos 24%) e utilizado em pec;:as de decorac;:ao e de uso 
domestico de valor superior. 

Para a fabricac;:ao de objectos resistentes ao choque termico 
e mecanico, utiliza-se uma composic;:ao de 6xido de boro e 
silica (vidro boro-silicatado). Destinava-se a material 
cientffico, farmaceutico e posteriormente vulgarizado, como 
Pyrex, no uso domestico. 
3 Actualmente estao a desenvolver-se novas tecnologias na 
produc;:ao do vidro. "A empresa norte americana 
Westinghouse investiga a fabricac;:ao dum vidro por meio de 
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-primas4 , de constru~ao dos fornos5 e de fontes 
energeticas6. 

A introdu~ao de urn novo processo de fabrico 
explica-se por razoes tecnol6gicas: melhoria de 
qualidade, diminui~ao dos custos, poupan~a de 
energia e introdu9ao de novos produtos. 

Porem, os objectives principais sao aumentar a 
competitividade e o rendimento. Entretanto, a 
automatiza~ao e robotiza~ao avan~am. E possfvel 
fabricar, nas unidades ·rna is modem as, 1 milhao 
de garrafas por dia, sendo a cadeia de produ~ao 
incluindo a embalagem, inteiramente controlada 
por sensores automaticos. A tendencia, para o 
futuro pr6ximo, sera de 20 a 30 pessoas 
assegurarem o pleno funcionamento dest as 
unidades. 

1.1 - Difusao das m aquinas semi-automaticas 

A difusao, nas emprcsas nacionais, das 
maquinas semi-automaticas de fabricar garrafas, 
avan~a dificultosamente no primei ro quarrel do 
seculo XX. No entanto, este processo de 
moderniza~ao passa a ser, de certo modo 
orientado pelo Estado; atraves de sucessiva 
l egisla~ao coordenada com a Lei do 

polariza~ao qufmica e sem fusao. Este sistema vai ser 
empregue no fabrico de celulas solares e fibras 6pticas e em 
ceramicas e!ectr6nicas, prevendo-se tambem a sua futura 
utiliza~ao no vidro ordinaria" (NORMA, 1979, p.llO). 

4 Os objectivos vao, nao apenas encontrar novas 
composi~oes aliadas a novos produtos, mas, igualmente, 
racionalizar e normalizar a inclusao, percentual, dos 
componen tes. 
5 Os "fomos a potcs" sao utilizados, actualmente, apenas 
para fabricar;:iio de vidros espcciais, em pequenas produr;:oes. 
0 "forno tanque" destinado a produ~ao continua tende a 
generalizar-se. Por sua vez as "areas", fornos especiais 
destinados a operar;:ao de recozimento mantem-se apenas na 
cristalaria, visto que, no processo automatico de fabrico de 
embalagens e de vidro plano, a maquina de produr;:ao actua 
simultaneamente como area. 

A intenr;:lio de elevar o rendimento da fusao conduziu a 
reformular;:ao da construr;:iio dos fornos, equipando-os com 
regeneradores ou recuperadorcs do calor da pr6pria 
combustao, utiliza~ao de ceramica refract:iria de maior 
resistencia ao ataque do pr6prio vidro e mais isolante, 
visando poupanr;:as energeticas. 

6 Os combustfveis derivados do carvlio natural e dos resfduos 
florestais, (a madeira era a fonte energetica tradicional ate 
aos anos 1940), por adaptar;:ao, cederam a qucima de fuel-oil e 
ao gaz natural. A cnergia electrica e utilizada, com vantagens 
econ6micas, .apenas na fundir;:ao de reduzidas quantidades de 
vidro: crista) de chumbo e lcntcs. Com a finalidade de 
facilitar a fusao e bern assim economizar energia, utiliza-se o 
casco ou seja desperdfcio de vidro que em media chega a 
reprcsentar 30 a 40% na composir;:ao das materias-primas. 
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Condicionamento Industri al procurou impor a 
moderniza~ao, defesa da qualidade do produto e 
saneamento dos prer;os (nao sendo permitido que 
este descesse abaixo do custo de produr;ao, por 
acumula~ao de stocks; SOARES, 1957, p. 94). 

Segundo a Estatfstica Industrial (INE) em 
1943 estavam instaladas 77 maquinas semi
-automaticas, das quais 40 (52%) em fabricas da 
Marinha Grande. No final da decada 
funcionavam, no Pafs, mais 45 maquinas 
(acrescimo de 58 % e de 20% na Marinha 
Grande). 

Apesar deste surto modernista, a situa~ao 
tecnica e econ6mica das empresas e precaria; 
diversos problemas afectam a industria. Com o 
objective de encontrar solur;oes, e nomeada em 
7 de Outubro de 1947 uma Comissao 
Reorganizadora da Industria Vidreira, em 
conformidade com a Lei nQ 2005 (de 14 de 
Mar~o de 1945) de Fomento e Reorganiza~ao 
lndustrial7. 0 Relat6rio produzido, entre outras 
medidas, recomendava a melhoria da qualidade 
do produto atraves da aplicar;ao de tecnica mais 
perfeita e da especializa~ao . Por sua vez as 
dirigidas, especificamente, ao sector da garrafaria, 
indicavam a necessidade de concentrar as 
empresas, a fim de conter o excesso de produtos 
no mercado interne, de as mecanizar e de 
normalizar os tipos, de garrafaria distribufdas no 
mercado (veja-se PADUA SOARES, 1957, p. 95 a 
97). Sugest6es semelhantes foram ditadas, 
posteriormente, pela Comissao encarregada de 
estudar a forma de o rganizar corporativamente a 
industria vidreira, e designada por Despacho de 
24 de Janeiro de 1952. Entretanto, ate 1960, 
novas maquinas entram em actividade, atingindo 
urn total de 188. Nos anos seguintes , porem, e ja 
evidente a desactiva~ao de algumas destas 
maquinas a medida que vao sendo substitufdas 
pelas automaticas. 

1.2 - Mudan~a tecnol6gica 

0 perfodo 1945-1950 e charneira da mudan9a 
tecnol6gica. Com efeito, enquanto na Estatfstica 
Industrial de 1943 nao ha registo de maquinas 
automaticas de produzir garrafas, em 1950 estao 
ao servi~o da induslria 19. Neste processo de 
moderniza~ao as em presas da Marinha Grande 
eram ultrapassadas, a semelhanr;a do que se havia 

7 A Parte II desta Lei visava a reorganizar;:iio das industrias 
existentes, quer atravcs da concentrar;:ao econ6mica, quer da 
substituir;:iio de maquinarias e outros apare!hos, adaptar;:ao das 
instalar;:oes as condir;:oes de mercado e de higiene no trabalho 
c adopr;:iio de metodos c organizar;:ao cientlfica da actividade. 



verificado com a mecaniza~ao semi-autom;Hica, 
dado que apenas 6 (31,6%) maquinas automaticas 
haviam sido adquiridas; apesar de ser o centro 
garrafeiro com cerca de 60% dos estabeleci
mentos fabris . Entre 1950 e 1960 prossegue a 
instala~ao de novas maquinas, 12 ao todo, 
correspondendo a urn acrescimo de 62%. No 
final da decada totalizam 31. 

Todavia o ritmo de moderniza~ao nao e 
sustentado nos anos subsequentes; em 1964 
contam-se 38 maquinas automaticas, mas no ano 
seguinte este m1mero baixa para 27. A 
desactiva~ao de cerca de 30% resultou, 
fundamenta1mente, do encerramento de 13 
nibricas; das 39 que estavam em actividade em 
1960 restavam 26 em 1970. Po rem, esta 
diminui~ao foi acompanhada de acrescimo de 
emprego (cerca de 4%). Esta evolu~ao, 
certamente, foi condicionada pela abertura da 
economia portuguesa ao exterior, que cu1minou 
com a adesao a EFf A. Entretanto, na maioria das 
fabricas, Iongo tempo, laboram lado a lado as 
maquinas semi-automaticas e as automaticas (de 
gota simples no infcio e posteriormente de gota 
dupla). 0 processo de automatiza~ao integral do 

AutomatiZCJfUO do Sector Vidreiro 

fabrico, s6 come~ou, na generalidade dos 
estabe1ecimentos no decurso da integravao de 
Portugal na CEE. 

0 atraso tecno16gico persiste, pais o industrial 
dificjlmente pode inverter a situavao: faltam-lhe 
as capitais, necessaries ao investimento, 
desgastados pelas sucessivas crises de super
produvao da industria, gerados pela estreiteza dos 
mercados e escassa exportavao e finalmente tern 
de contar com a oposivao dos operarios, penmte a 
perspectiva de desemprego. 

1.3 - Produ~ao 

Segundo as Estatfsticas Industriais disponfveis, 
a produ~ao global do vidro regista acrescimo 
apreciavel ap6s 1950 (quadro 1). Para esta 
melhoria, certamente, deve ter contribufdo o 
progresso da mecaniza~ao; de 4,4 ton. por 
trabalhador em 1943, passou a 20,9 ton. em 1970 
e cerca de 140 ton. em 1985. Porem, as valores 
atingidos fie am mui to a quem dos registados 
noutros pafses. A situac;:ao da industria vidreira e 
assaz modesta como mostram as quadros 2 e 3. 

Quadro 1 - Produ~ao de Vidro segundo o tipo 
1942 a 1985 

Produ~ao Valor 
A nos Total (1000 esc.) plano 

% 

1942 27093a) 3538a) 13,0 
1943 31053a) 2613a) 8,4 
1950 30714a) 7857a) 25,6 
1960 52609a) 7626a) 14,5 
1970 167538a) 2995oa) 17,9 
1971 1158872 166235 14,3 
1974 2026256 336035 16,6 
1980 8129880 884389 10,9 
1981 9418292 1226467 13,3 
1982 10148076 1410565 13,9 
1983 12478623 
1984 16598202 
1985 19469400 

a) Toneladas 
Fontes: Estatfsticas Industriais, INE 1942 a 1985. 

Anwirios Estatfsticos, DGE e INE, 1942 a 1985. 
Censos Gerais da Populayao, INE, 1940 a 1970. 

(Eiabora9ao pr6pria) 

Embalagens Produc;:ao 
por habitante 

% (K ) 

19055a) 70,3 3,75 
23675a) 76,2 4,30 
16292a) 53,0 3,90 
2894oa) 55,0 6,30 

107140a) 63,9 10,90 
527456 45,5 
907040 44,8 

4051558 49,8 
5172000 54,9 
5560073 54,8 
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Quadro 2 - Indicadores da Industria Vidreira 
1963 

Produ9ao 
total 

1000 
Ton. 

Consume 
interne 

Kg/habitante 
% 

1000 
Ton. % 

Portugal 
Reino Unido 
Suecia 
Dinamarca 
Sui9a 

a) 
b) 

71 0,8 5,7 19,9 1,3 

Austria 
Finlandia 
Noruega 
Belgica 
I tali a 
Restantes Pafses 

c) 
d) 
e) 

a) Portugal Continental 

2359 25,7 

6743 73,5 

b) 0 maior produtor da Associac;ao de Fedcra<;:5es 
c) 0 maior exportador da Associac;iio de Federa<;:5es 
d) 0 maior importador da Associac;ao de Federac;5es 
e) Associac;ao das Fcderac;5es Vidreiras Europeias 

41,7 
28,6 
25,0 
24,6 
19,5 
18,1 
15,2 

Fonte: Col6quio da Exporta<;:ao, 1965, com unica<;:ao n2 7, p. 8 e 9. 
(Elaborac;ao propria) 

535,3 34,0 

1019,8 64,7 

Quadro 3 - Indicadores de produtividade 
1965 

Portugal 

1000 
Ton. 

3,2 

205,4 
843,1 

EFTA 

% 

0,3 

19,5 
80,2 

Garrafaria Cristalaria Garrafaria Cristalaria 

Produ9ao por operario 
(ton./ano) 

Processo mecanizado 
(ton./ano/openirio) 

Rendimento de fabrico (%) 

11 ,7 

13,7 

65,0 

Fonte: Gremio Nacional da Industria Vidreira (1965, p. 12). 
(Elabora<;:ao propria) 

Apesar do escasso significado da industria 
vidreira portuguesa, quando comparada com a 
congenere eu ropeia, os saldos da Balan9a 
Comercial Extema do vidro tern sido positivos a 
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3,0 53,0 

60,0 150,0 

60,0 80,0 75,0 

partir de 1950 (quadro 4). Garrafas e embalagens 
diversas tern constitufdo a maior parcela das 
exporta96es, embora outros artigos assumam 
crescente significado; os vidros de utiliza9ao 
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domestica representaram em 1978, 35% das 
exporta~oes. 

0 sector nao parece ter sido afectado, em 
Portugal, pela concorrencia de materiais de 
embalagem alternativos; entre 1980 e 1983 a 

produ~ao de vidro decafu nos pafses da Federa~ao 
Europeia do Vidro de Embalagem (CEE 
produtora de vidro) 5%, ao passar de 10 826 910 
toneladas para 10 281 590 (quadro 5). 

Anos 

1 2 3 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 63,8 1446,5 
1950 738 
1960 

1970 
197 1 
1974 

1 - Vidro nao trabalhado 
2 - V idro em chapa 

4 

454 

Quadro 4 - Comercio Externo das Produ~oes de Vidro 
Portugal Continental - 1930 a 1974 (toneladas) 

lmporta~oes 

5 6 7 8 9 10 1UfAL 
702 141 743 270 1856 
628 28 332 215 1203 
671 72 328 129 1200 
763 24 826 193 1806 
799 15 279 223 1316 
941 5 331 189 1466 
906 5 288 204 1403 

190 0,2 2154,2 
193 931 

2546 

7507,4 
793 8,9 

15876,8 

5- Vidra~a 
6 - Espelhos 

1 2 3 4 5 

604 
1310 

Exporta~oes 

6 7 8 9 
63 
65 
93 
87 
72 
101 
63 

26 14 
9293 

19969a) 

9 - Garrafas 
10 - Vidro n. e. 

10 TOTAL 
63 
65 
93 
87 
72 

101 
63 

96 136 
577 10474 

15157 36436 

50797,1 
58797,1 
93217,5 

3 - Vidro estirado 
4 - Telha vidro prensado ou vazado 
Fonte: Anmirio Estatfs tico, 1930 a 1974 

7 - Vidro oco e lentes 
8 - Vidro soprado ou prensado 

a) 5419 ton. de garrafas com bebidas 
e 4133 ton. de garrafoes 

(Eiabora~ao Propria) 

Quadro 5- Evolu~ao da produ~ao do vidro de embalagem 
1980 a 1983 (toneladas) 

1974 1980 1981 1982 1983 

Belgica 395 370 405 360 405 310 379 200 (365 300) 
Dinamarca 158 380 108 470 129 850 115 700 (115 470) 
Fran~a 2327 530 2727 640 2153 100 2621 500 2749 500 
Rep. Fed. Alema 2827 480 2883 530 2848 040 2771 470 2693 070 
Grecia 55 250 66 890 91 860 64 060 (76 000) 
Irlanda 103 000 87 440 92 580 90 000 (77 500) 
I tali a 1660 750 2050 000 1960 500 2090 000 2020 000 
Rolanda 445 500 501 580 510 000 550 000 · (558 250) 
Reino Unido 191 8 000 1996 000 1814 000 1843 000 1626 500 

Fonte: Marcel Vermylen (1984, p. 261). 
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As estatfsticas internacionais revelam que a 
produ9ao vidreira esta estacionaria ou em 
regressao, exceptuam-se o J apao e o Sudeste 
Asiatico. Na Europa ocorrem o encerramento de 
fabricas e a diminui9ao do pessoal; o decrescimo 
de produ9ao de 2% origina 11% de descmprego 
(MARCEL VERMYLEN, 1984, p. 263). 
Entretanto, o consumo de vidro de embalagem 
por habitante, em Portugal, mantem-se 
significativamente inferior ao registado na 
Europa, apesar do aumento ap6s 1975. Ha deste 
modo, espa9os do mercado interno para 
conquistar, em fun9ao da evolu9ao do poder de 
compra da popula9ao. Isto explica o progressivo 
aumento de produ9ao na ultima decada (611 ,8 
milhOes de garrafas produzidas em 1984 e 906,9 
milhOes em 1988, traduzindo acrescimo de 48,2% 
em 5 anos). 

2-EMPREGO 

2.1 - Impacte das Maquinas Automaticas 

Mal haviam terminado, para os vid reiros da 
Marinha Grande, as lutas por reivindicar;ocs 
salariais, nova contenda se ergue no horizonte. A 
partir de Setembro de 1920 mostram ja grande 
apreensao perante, o avan90 da mecaniza9ao 
iniciada no Porto. A recusa dos cristaleiros fabri
carem garrafas, os patr5es amea9am introduzir 
maquinas ou chamar pessoal de fabricas de fora 
da Marinha Grande: "vern af os do Porto, e os das 
maquinas, e se nao tomarmos resolu96es daqui a 
uns 6 meses, estamos perdidos ... e se no Porto os 
operarios deixarem trabalhar as maquinas, esta a 
classe desgra9ada. "(Aetas Sindicais, coligidas por 
M. F. MONICA). 0 mcdo grassa na classe 
vidreira face as perspectivas de dcsemprego 
criado pela mecanizar;ao8. 

Os impactes sociai s e de certo modo 
econ6micos da mecaniza~ao da industria geraram 
viva controversia. Com efeito, a partir dos anos 
1930, a oposi9ao a maquina cresce na razao 
directa do desemprcgo, e nao e apenas liderada 
pelos operarios. Nao deixa de scr elucidativo 
desta polemica o texto da autoria de A. 
CALAZANS DUARTE, respos ta a A. ARALA 
PINTO (1932) tendo como tema "A crise 
vidreira". Enquanto este defendia a safda da crise 
atraves da moderniza~ao dos processos de 
labora~ao · e concentrac,:ao da industria, 

8 Este receio justificava-se, pois segundo informar;:oes de 
vidreiros a redur;:ao de postos de trabalho, por cada maquina de 
fabricayii.o semi-automatica instalada, era, no mfnimo, de 40 
para 2. 
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CALAZANS DUARTE retorquia que "em 1932 
atravessava a industria do vidro grave crise havia 
850 trabalhadores atingidos ... eram quase todos 
garrafeiros ... em causa estavam as pautas, que 
permitiam a importac,:ao de grande quantidade de 
vidros e a dimensao (pequena) do mercado 
interno perante o aumento de produ~ao em 
resultado da mecaniza<;ao" (p. 3 a 6)9. 

Porem, a mecaniza~ao avan~a. Ao movimento 
operario resta-lhe reivindicar subsfdios, para os 
colegas atingidos pelo desemprego junto das 
Instancias Superiores (Di recc,:ao-Geral das 
Industrias e Ministerio das Corpora9oes). 
Sucedem-se anos de luta por uma causa que 
desde o infcio estava perdida para o operario. 
Impunha-se a difusao da maquina em sectores, 
onde havia necessidade de competir com os 
produtores estrangeiros. Mas, o drama do 
desemprego confundia o operario. 

A decada de 1940 e vivida neste ambiente, 
cada maquina para produzir garrafas que venha a 
ser instalada e motivo de protestos. Chegam a 
pedir a interven~ao do Sub-Secretario de Estado, 
do Ministerio das Corpora~oes, no sentido de nao 
ser autorizada a montagem de mais maquinas e de 
novas fabricas. E, no caso de estas serem 
licenciadas que, obrigatoriamente, empreguem os 
trabalhadores, de cada obragem manual, 
desempregadoslO_ Segundo as estatfsticas 
industriais oficiais (por certo aquem da realidade) 
o dcsemprego, no perfodo de expansao da 
mecaniza~ao, 1943 a 1950, atinge 941 
trabalhadores (14% dos activos) dos quais 426 

9 A tese corrcnte para explicar a crise, p6s 11 Guerra Mundial 
baseava-se na baixa produr;:ao e exportar;:ao do vinho que 
atingia o sector garrafeiro e na crise da construr;:ao civil que 
afectava o sector da vidrar;:a. Todavia, deve ter-se presente que 
a ind(Istria se havia expandido durante a Guerra, com novos 
estabelecimentos e laborar;:iio mecanizada, excedendo, 
largamente a produyiio as necessidades do mercado interno. 
Nestas condir;:oes, bastava ligeira recessao do mercado 
extemo para a crise se instalar. E de facto, no intervalo de 
tempo entre as duas Guerras Mundiais ocorreram sucessivas 
crises econ6micas que abalaram fortemente as economias das 
sociedades consumidoras da produr;:ao industrial. Vivem-se, 
entao, tempos diffceis, de miseria, desemprego e 
naturalmente ins tabilidade social, marcados por greves que 
assumem nao raro canicter de contestar;:ao polftica, perante a 
repressao que sabre os trabalhadores se abate. 
10 Ao Sindicato competia distribuir o pessoal vidreiro pelas 
diferentes fabricas da Marinha Grande, Figueira da Foz e 
Porto. Controlando, deste modo, o mercado de trabalho tinha 
a possibilidade de obrigar os patroes a dar emprego aos 
operarios substituidos pelas maquinas (M. F. M6NICA, 
1962, p. 5, 24 e 25). Contudo, OS termos em que e 
apresentado o pedido sugere a perda deste tradicional 
privilcgio. 



Quadro 6 - Evolu~ao da actividade fabril 
1930 a 1988 

Distritos 1930b) 1943 1950 1960 1970 197 1 1974 1981 1982 1983 
A B 

Aveiro 
0. Azemeis 7 996 

Coimbra 
Fig. da Foz 2 170 

· Leiria a) 11 1320 

Lis boa I 79 

Porto 9 41 
Setubal 
(Seixal) 1 410 

1UfAL 31 3016 

A - Estabelecimentos 
B- Pessoal 

A B A B 

2 - 3 814 

I - 2 -

16 4589 20 4163 

5 534 4 738 

1 - I -

- - - -

25 7021 30 6080 
--

a) Alcobacya, Marinha Grandee Pombal 

A 

1 

1 

23 

11 

3 

-

39 

B A B A B A B A B 

- 1 - 1 1 - 2 -

- I - I - 1 - I -

4827 18 5060 17 6025 13 5429 II 5583 

1324 5 1470 5 1831 7 1767 5 1873 

- 1 1 - 1 - I -

- - - - - - - -

7737 26 8015 25 9514 23 9185 20 9100 
-~- L...__ 

Fontes: b) Registo do Trabalho Nacional, Boletim do Trabalho Industrial nQ 150. 
Estatisticas Industriais, DGE e INE, 1943 a 1988. 

(Elaborar;:ao propria) 

A B A B 

2 - 2 -
I - - -

10 5393 10 5035 

4 1892 4 1882 

I - 1 -

- - - -

18 8581 17 7878 

1984 1985 1986 
A B A B A B 

2 - 2 - 2 

- - - - - -

10 5194 10 4980 10 4497 

3 1793 3 1757 3 1523 

I - I - 1 -

- - - - - -

16 7909 16 7592 16 6830 

1987 
A B 

2 -

- -

10 4550 

2 -

1 -

- -

15 6750 

1988 
A B 

2 -

- -

10 4276 

2 -

I 

- -

16 6654 
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2.2 - Impacte da Automatiza~ao 

0 acrescimo da produc;:ao por hora de trabalho 
e 0 objectivo fundamental da automati zac;:ao. 
Acresce ainda, que o industrial tern a preocupac;:ao 
de nao aumentar as despesas com a mao-de-obra. 
A estrategia recente seguida na Gra-Bretanha e 
disto exemplo. Neste ambito, foi decidido manter 
"as despesas com a mao-de-obra em cerca de 33% 
dos custos globais da produc;:ao no decurso de 
1968-1 974, apesar de os salarios terem 
aumentado 130%. Este resultado foi obtido 
atraves dum acrescimo da produtividade mediante 
o progresso da automatizac;:ao e a duplicac;:ao do 
valor comercial da produc;:ao, visto que o pessoal 
apenas foi reduzido em 10%" (ONUDI, 1979, 
p. 91). 

Orienta<;ao identica tern seguido as empresas 
vidreiras portuguesas. Contudo, o decrcscimo de 
postos de trabalho tern atingido, em media, 
valores superiores. A lenta e tardia difusao das 
revoluc;:oes tecnol6gicas explicam, por certo, a 
situac;:ao. A gradual automatiza<;ao de algumas 
tarefas laborais (substitui<;ao das maquinas de 
produc;:ao semi-automaticas por igual numero de 
automaticas de gota dupla, introdu<;ao da escolha 
e da composi<;ao automatica) implicou redu<;oes 
de emprego que, nalgumas empresas, chegou a 
atingir 30%, entre 1985 e 1988 11. Porem o 
volume da produ<;ao, praticamente, duplicou. No 
conjunto das empresas a modernizac;:ao conduziu 
a eliminac;:ao de 2 368 (24%) postos de trabalho 
entre 1980 e 1985 e ao encerramento de 5 
fabricas (24%). Todavia, apesar da moderni zac;:ao 
tecnol6gica os sectores do fabrico (forno), 
escolha e decorac;:ao exigem muita mao-de-obra, 
representando cerca de 50% (20% na escolha). 

Por sua vez, a produtividade e beneficiada 
atraves de acc;:oes complementares orientadas no 
sentido de simplificar a prodU<;ao; diminuic;:ao das 
series , norm alizac;:ao e especi alizac;ao 12 . No 

11 No entanto estes resultados nao foram obtidos atraves do 
recurso ao despedimcnto. A estrategia seguida consistiu em 
nao admitir pessoal, salvo profissionais muito 
especializados, em substitui¥iio dos que, entretanto, atingiam 
a reforma. Esta era, inclusivamente, antecipada para os mais 
idosos e que mais dificilmcnte podiam ser transferidos para 
outras tarefas, dentro da empresa. 
12 Apesar das diferentes Comissoes nomeadas, na sequencia 
legislativa a partir de 1945, rc.:o-nendarem a necessidade de 
cada fabrica se especializar na fabrica¥iio de urn unico 
produto, 10 anos dcpo is a situa¥iio pouco se alterou. Das 
fabricas em actividade, apenas 4 se cspccializaram na 
fabrica¥iiO de urn unico produto. As restantes 44% fabricavam 
4 tipos de produtos; garrafas, garrafOes, artigos para 
constru¥1iO - telhas e tijolos, e artigos para ilumina¥iio a 

12 

ambito dos recursos humanos, a formac;:ao da 
mao-de-obra e a organizac;:ao racional dos postos 
de trabalho na fabrica, sao fundamentais. 

2.3 - Profiss6es 

As profissoes, designando as diversas fases do 
processo manual do vidro, sao profusamente 
numerosas. Estas, porem, sao ainda acrescidas no 
estabelecimento fabril, em consequencia da 
integrac;:ao vertical das tarefas que concorrem para 
a actividade da empresa: gestao comercial do 
neg6cio (vulgo profissionais de escrit6rio), 
motoristas, viajantes. E, quando a lenha era a 
fonte energetica, o aprovisionamento implicava o 
concurso dos lenheiros, carreiros, burriqueiros e 
capatazes das lenhas. No acabamento da 
produ<;ao de garrafoes incluiam-se, ainda, 
numerosas empalhadeiras. 

Com a introdu<;ao da maquina e dos motores 
electricos outros profissionais sao incluidos na 
industria vidreira; serralheiros e electricistas. 

Com efeito, se as altera<;oes, no mundo !aboral 
da industri a vidreira, durante a "2!! revoluc;:ao 
industrial" sao dominadas pela redu<;ao de postos 
de trabalho com a "3!! revolu<;ao tecnol6gica" sao 
essencialmente estruturais. 

No estadio pre-industrial e p6s imediato "take
off', as profissoes identificaveis entre os artffices 
que laboravam o vidro eram escassas. Estes, 
dentro duma mesma categoria, distinguem-se 
apenas, pela habilidade e conhecimento do offcio: 
o mestre, no topo da piramide !aboral e na base o 
aprendiz. 

A especializac;:ao do operario vidreiro 
desenvolve-se em fun<;ao da divisao do trabalho 
(participac;:ao do trabalhador nas fases do 
processo de fabrico) e tipos de produtos 
(organiza<;ao da produ<;ao) laborados na fabrica. 

A escala profissional praticada reflectia-se na 
pr6pria tabela salarial; o vidreiro (que tinha por 
fun<;ao fabricar os objectos de vidro), o garrafeiro 
e o estendedor (de vidro vazado) eram os 
operarios mais bern pagos, enquanto o oleiro 
(construtor dos fomos), o fomeiro e o fundidor 
atic;:ador, auferiarn salarios muito inferiores. 
Atraves das informa<;oes recolhidas no Inquerito 
Industrial de 1890, apesar de nao serem 
exaustivas, apercebemo-nos da situac;:ao . Embora 
sejam referidas 3 fabricas, apenas para duas sao 
enumeradas as profissoes dos artffices e 

petr6leo e a associa¥iiO mais frequente (veja-se PADUA 
SOARES, 1957, p. 70). 

A especializa¥iio acabou por ocorrer atraves do progresso 
da automatiza¥ao. 



respectivos sal<irios (em reis) (Empresa Industrial 
Santos Barosa & C!!., Marinha Grande, e 
Companhia Industrial das Minas do Cabo 
Mondego, Figueira da Foz, da Real Fabrica de 
Vidro nao sao dadas informa~oes): 

EMPRESA INDUSTRIAL SANTOS BAROSA 

Vidreiro 
(de 12 a 16 anos) maximo?, mfnimo $100 
(de mais de 16 anos) maximo 1$000, mfnimo? 

Oleiro e Forneiro 
(de 12 a 16 anos) maximo $160, minima $100 
(de mars de 16 anos) maximo $320, minima $280 

COMPANHIA INDUSTRIAL DAS MINAS DO CABO 
MONDEGO 

Vidreiro 
(de mais de 16 anos) maximo 1$500 

Estendedor 
(de mais de 16 anos) maximo 2$000, mfnimo 
1$000 

Fundidor atic;ador 
(de 12 a 16 anos) maximo $350, mfnimo $180 
(de mais de 16 anos) maximo $800, mfnimo $150 

Garrafeiro 
(de mais de 16 anos) maximo 2$500, mfnimo $850 

Posteriormente, e atraves dos contratos 
colectivos de trabalho celebrados entre o Gremio 
Nacional da Industria Vidreira e a Federa~ao 
Nacional dos Sindicatos dos Operarios Vidreiros, 
apercebemo-nos da complexidade de profissoes, 
entretanto, identificadas na industria fundamental 
do vidro ou de fusaol3. 

Com efeito, enquanto o Contrato Colectivo de 
Trabalho, assinado em 26 de Setembro de 1959, 
distingue para os trabalhadores da industria de 
vidro de embalagem 43 profissoes e 66 para os da 
cristalaria, o posterior Contrato Colectivo de 
Trabalho, assinado em 8 de Agosto de 1979, 
individualiza respectivamente 120 e 162 

13 Nas industrias transformadoras ou complementares do 
vidro, segundo o Acordo Colectivo de Trabalho, homologado 
em 10 de Dczembro de 1973 pelo, entao, Secretario de Estado 
do Trabalho, sao identificadas profissoes comuns as 
constantes no Acordo Colectivo de Trabalho dirigido as 
industrias fundamentais do vidro e outras especfficas. 

Automatizar;iio do Sector Vidreiro 

profissoes (veja-se Anexo). Este acrescimo e, por 
certo, consequencia da modemiza~ao tecnol6gica 
e correspondente divisao do trabalho, cada vez 
mais especializado e abrangente. 

Salienta-se, ainda, o facto de o Contrato 
Colectivo de Trabalho celebrado em 6 de 
Setembro de 1959 ter sido assinado apenas pelo 
Gremio Nacional da Industria Vidreira 
(representando todas as entidades patronais das 
industrias produtoras de vidro) e pela Federa~ao 
Nacional dos Sindicatos dos Operarios Vidreiros 
(reunindo o Sindicato respectivo dos Distritos de 
Aveiro, Leiria, Lisboa e Porto), ao passo que o 
Contrato celebrado em 1979 foi assinado nao 
apenas pelas quatro Associa~oes de Industriais 
dos diferentes tipos de vidro e de opera~oes 
anexas ou complementares e por Empresas do 
Sector mas tambem por Empresas fomecedoras 
de materias-primas, Sindicatos representativos dos 
trabalhadores em fun~ao das diferentes forma~oes 
profissionais (Federa~ao dos Sindicatos dos 
Transportes Rodoviarios, Federa~ao N acional dos 
Sindicatos dos Trabalhadores do Comercio, 
Federa~ao dos Sindicatos de Metalurgia, Metais e 
Minas de Portugal, Federa~ao Nacional dos 
Sindicatos da Constru~ao Civil e Madeira, 
Sindicato dos Electricistas do Norte, Sindicato dos 
Fogueiros de Mare Terra do Sul e Ilhas) e pela 
Federa~ao Nacional dos Trabalhadores das 
Industrias de Ceramica, Cimento e Vidro. 

2.4 - Horario de Trabalho 

A tecnologia da fabrica~ao condiciona o 
horario de trabalho a praticar, segundo as tarefas. 

De acordo com o Contrato Colectivo de 
Trabalho celebrado em 26 de Setembro de 1959, 
o horario de trabalho diario normal ficou assim 
estabelecido: 

- para as obragens e 6 horas e meia de 
trabalho (manual e de prensa) efectivo e 
urn perfodo de 30 minutos para descanso 
ou refei~ao. 

- para os condutores e ajudantes de maquinas 
automaticas, fundidores, gasistas, arquistas, 
ferramenteiros e guardas e 8 horas 
incluindo o perfodo de descanso ou 
refei~ao. Este pode, no entanto, deixar de 
ser especificado, desde que a natureza do 
servi~o nao permita paragem ou abandono 
do posto de trabalho (labora~ao contfnua). 

- para 0 restante pessoal e 8 horas de 
trabalho efectivo e uma hora de descanso. 

A automatiza~ao imp6s, ainda, o horario de 
trabalho contfnuo; a fabrica labora as 24 horas 
diarias. 

13 
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2.5 - Composi~ao das Obragens 

Utilizando a mesma fonte informativa 
(Contratos de Trabalho) verificamos que a 
organizayao das obragens e, tambem, 
condicionada pelo processo de fabricavilo. 

Na cristalaria e artigos diversos as obragens 
manuais e de prensa seriam constitufdas no 
mfnimo por 6 operarios e aprendizes: 

- 1 oficial 
- 5 ajudantes com as categorias de lQ, 2Q, 3Q, 

4Q e 5Q 
- aprendizes. 

No fabrico de garrafas e garrafOes (vidro de 
embalagem) as obragens teriam constituiyao 
identica a da cristalaria quando esta fosse manual, 
salvo para os ajudantes: 

- 1 oficial 
- 1 Q' 2Q, 3Q e 4Q ajudantes 
- aprendizes. 

As obragens de maquinas semi-automaticas 
quer na cristalaria, quer na garrafaria poderiam 
ser constitufdas no mfnimo por 3 operarios e 
aprendizes: 

- 1 colhedor (oficial de maquinas) 
- 1 maquinista (1 Q ajudante de maquinas) 
- 1 moldador (2Q ajudante de maquinas) 
- aprendizes. 

A partir do Contrato Colectivo de Trabalho 
Vertical assinado em 8 de Agosto de 1979 a 
constituiyao das obragens "nao fica sujeita a 
qualquer condicionamento" (clausula 11 ~). 
Relativamente aos trabalhadores metalurgicos e 
metalo-mecanicos, as empresas deverao observar 
proporv5es em funyao do pessoal, de modo a 
abrangerem os tres escaloes profissionais (Ji!, 2~ e 
3~) e praticantes. 

2.6 - Salarios 

Segundo o Contrato Colectivo de Trabalho, 
celebrado em 26 de Setembro de 1959 as 
remunerav5es di<irias distinguiam a obragem 
manual e de prensa; o salario era superior (mais 
13,5%) ao atribufdo as obragens de maquinas 
semi-automaticas correspondentes. Contudo, o 
salario pago aos open1rios do fabrico automatico 
de garrafas (encarregado das rriaquinas, condutor 
e ajudante de condutor) era identico ao dos de 
laborayao manual. 

Para todos os restantes nao era estabelecida 
distinyao. Persistia, no entanto, o regime de tarefa 
ou a peya. 
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Posteriormente, a situayao altera-se. 0 Contrato 
Colectivo de Trabalho Vertical da Industria 
Vidreira homologado em 8 de Agosto de 1979, e 
ainda nao revogado no seu conteudo geral 
(apenas tern vindo a ser ajustados, a inflavao 
anual, os valores expressos nas tabelas salariais), 
estabelece diferenciavilo ao valorizar, o trabalho 
automatizado. Com efeito, as empresas 
representadas pela Associayao dos Industriais de 
Vidro Domestico e Afins e pela 2~ divisao 
(Cristalaria) aplicam a tabela A; as representadas 
pela Associavao dos Industriais de Vidro de 
Embalagem e de Sector Automatico da Cristalaria 
aplicam a tabela B; as representadas pela 
Associavao dos Industriais Transformadores de 
Chapa ge Vidro aplicam a tabela C e finalmente o 
sector Optico a tabela D. Destas, a tabela B e a que 
inclui salarios em media mais elevados. 

2.7 - Aprendizagem 

A iniciayao na arte vidreira fazia-se pela 
observayao dos gestos executados pelos operarios 
especializados e pela realizavao de tarefas 
gradualmente mais complexas; ate que o aprendiz 
fosse considerado apto a passar a ajudante. 0 
grau superior, oficial ou mestre, s6 era alcanvado, 
pelo operario, ap6s passar por uma serie de graus 
que comeyava no de 6Q ajudante. Uma 
aprendizagem que durava anos. As promov5es 
recafam apenas nos mais Mbeis e para a maioria 
nao se passava de 2Q ajudante. Os mestres 
vidreiros eram, por isto, raros. A profissao de 
vidreiro era considerada das mais diffceis. 

Esta metodologia de aprendizagem nao e 
compatfvel com a automatizavao. Num processo, 
em que todas as operav5es estao automaticamente 
encadeadas no tempo, nao e possfvel distrair os 
operarios mais experientes. A formayao tern, 
tambem, novas exigencias; sao necessaries 
mecanicos ou electricistas e nao artffices do vidro. 

A mudanva tecnol6gica impoe naturalmente, 
novos modelos de aprendizagem. 0 tradicional 
subsistira entretanto, na formavao dos cristaleiros 
artfsticos. Neste ambito, as Escolas Industriais 
desempenharam papel importante na formavao 
profissional, proporcionando, inclusive, ligayaO a 
empresa. Na sequencia do encerramento destas 
Escolas a formavao fica entregue exclusivamente 
a empresa. Com efeito, das empresas inquiridas 
pela NORMA (1979) 32% declaram ter realizado 
cursos de formavao ou especializayao e em 37% 
havia intenvao de aumentar as verbas para a 
formavao. 



3 - TRANSFERENCIA DA INDUSTRIA 

A Marinha Grande, o centro vidreiro 
tradicional, viu a situa9ao hegem6nica alterar-se, 
durante o primeiro quarrel do seculo XX. 

Efectivamente, a I Guerra Mundial criou 
condi9oes que proporcionaram a expansao da 
industria vidreira nacional. Na sequ~ncia da 
desorganiza9ao econ6mica dos paises 
intervenientes e principais produtores, abrem-se 
perspectivas favoniveis, de mercado , para os 
industriais portugueses. Vive-se, entao, uma quase 
euforia. Toda a produ9ao e facilmente colocada 
num mercado alargado continuamente. Em 1930 
laboram no Pafs 31 fabricas; destas, 11 localizam
-se no distrito de Leiria (8 na Marinha Grande, 2 
em Alcoba9a e uma em Pombal), 9 no Porto, 7 
em Oliveira de Azemeis, 2 na Figueira da Foz e 
uma respectivamente em Lisboa e Setubal (cfr. 
quadro 6). 

Os custos da mao-de-obra na Marinha Grande, 
aliada a coesao da famflia tradicional vidreira 
muito reivindicativa, e a resistencia dos operarios 
a mecaniza9ao "obrigam" o empresario, que 
anseia modemizar ou racionalizar a empresa, a 
transferir os seus interesses para outras regiOes 
(Fig. 1). 

Entretanto, a diversifica9ao das fontes 
energeticas contribuem para maior liberdade de 
escolha da localizavao da industria vidreira. 0 
pessoal a integrar no novo processo !aboral, 
embora tenha de possuir forma9ao especffica, 
podera adquirf-la atraves de breve aprendizagem, 
nao e necessariamente urn vidreiro. Alem disto, a 
possibilidade de utilizar materias-primas locais 
(areias quartzosas) nao pode ser considerada 
como factor de localiza9ao da industria. Com 
efeito, a areia representa "70% no peso total das 
materias-primas utilizadas, porem corresponde 
apenas a 10% do seu valor" (ONUDI, 1979, p. 
87). Nestas circunstancias esta materia-prima 
pode ser adquirida em lugares distantes da fabrica 
e inclusive importada 14, desdc que a qualidade e 
pre90 sejam vantajosos. Cessam, pois as barreiras 
a difusao da industria. Todavia, as consequ~ncias 
sao mais vastas: e o infcio da desarticulavao da 
classe operaria vidreira; operarios estrangei ros 
vern trabalhar na industria nacional, vidreiros da 

14 Para a fabricar.;iio de crista) recorrc-se a importal(iiO de 
areias em que a sflica atinge concentrar.;ao entre 99 a 99,5% e 
o 6xido de ferro es ta practicamcnte ausentc (0,03 a 0,05%). 
Os pafs es fomecedores sao, ja por tradir.;ao, Franr.;a, Belgica e 
Alemanha; o aprovisionamcnto desta materia- prima nestes 
pafses s6 foi interrompido durante as Gucrras Mundiais . 

Automatiza9iio do Sector Vidreiro 

=-'~.,--... .... 
.. ., • ._. ... .I f 

\., ..... . 

Emprego 
e mais de 4000 

• 1000 - 2000 

• 200- 1000 

lOOKra 

Fig. 1 - Localizavao das industrias do vidro 

Marinha Grande transferem-se para fabricas 
instaladas noutros lugares do Pafs e 
simultaneamente sao admitidos trabalhadores 
rurais (veja-se M.F. MONICA, 1981). A Marinha 
Grande deixa, assim, de ser o centro vidreiro por 
excel~ncia. Alem disto, as novas fabricas 
instaladas fora da Marinha Grande utilizam 
modernas tecnologias (veja-se item 2.1 -
Emprego. Impacte das maquinas automaticas), o 
que lhes permite colocar o produto no mercado a 
pre9os cada vez mais baixos. 

As crises de superproduvao, que, entretanto, 
eclodem, provocam a selecvao natural; resistem 
apenas as empresas que estao em melhores 
condi9oes para as ultrapassar. 

Ap6s 1940, a Marinha Grande recupera e 
mantem nas decadas seguintes a mais elevada 
concentravao de estabelecimentos (cerca de 60%) 
e mais de 50% do emprego (cfr. quadro 6). 
Segue-se, a distancia, Lisboa (cerca de 20% dos 
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estabelecimentos e emprego). Porem, o 
investimento em capital fixo e, em Lisboa, mais 
intensive (cerca de 30%) relacionado com a 
instala<;ao de unidades onde a automatiza<;ao dos 
processes de fabrico e superior. 

CONCLUSAO 

1 - A nfvel da empresa a automatiza<;ao da 
industria fundamental do vidro (vidro de 
embalagem e cristalaria) integra-se num sistema 
de progressive aperfei<;oamcnto dos processes de 
fabrico. Nele se distinguem, fundamentalmente, 3 
fases: 

- uma primeira constitufda pelas maquinas 
semi-automaticas de fabrica<;ao de vidro 
de embalagem; 

- uma segunda em resultado da utiliza<;ao 
das maquinas automaticas de gota simples 
e posteriormente de gota dupla; 

- uma terceira em que se precede a 
automatiza<;ao de todas as tarefas de 
Iabora<;ao: composi<;ao das materias
-primas, fusao, controlo e embalagem e, 
simultaneamente, sao informatizadas as 
tarefas da gestae. 

A generalidade das empresas do sector estao 
ainda a consolidar a moderniza<;ao corres
pondente a segunda fase, que havia sido iniciada 
nos anos 1960, na sequencia da abertura 
econ6mica de Portugal ao exterior. 

0 atraso da modemiza<;ao, condicionada pela 
forte oposi<;ao dos operarios e fracos recursos 
financeiros explicam que as empresas tenham 
de encontrar formas de reduzir o pessoal, a quem 
resta, muitas vezes, a reforma como unica 
alternativa, ja que se trata de profissionais 
dificilmente recicl<iveis. Vive-se, mais uma vez, o 
drama da incapacidade de adapta<;ao do 
trabalhador a maquina. 

Entretanto, a industria vidreira tern 
sucessivamente recuperado das crises e expandido 
a produ<;ao com aumento de qualidade, mesmo 
em perfodo de recessao a nfvel mundial. A 
extensao do mercado interne e a possibilidade de 
exportar alguns produtos tern proporcionado o 
crescimento da industria vidreira, embora com 
fndices assaz insignificantes quando confrontados 
com a produ<;ao extema. Todavia, e a semelhan<;a 
dos anos 1960, e necessario modernizar face a 
concorrencia cxtema, gerada pela integra<;ao na 
CEE. 
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2 - No domfnio !aboral, do impacte da 
automatiza<;ao resultam: 

- Redu<;ao do emprego; os postos de 
trabalho criados para responder as novas 
exigencias das tarefas da produ<;ao nao 
conseguem absorver os desempregados, 
entretanto, nesta industria. 

- Horario de 24 horas de labora<;ao 
continua. 

- Salaries em media mais elevados, na 
sequencia do aumento de produtividade. 

- Forma<;ao profissional mais tecnica do que 
empfrica. 

- Novas profissoes, cada vez mais 
especializadas. 

- Novos modelos de composi<;ao das 
obragens. 

Destaca-se, ainda, a difusao espacial da 
industria, transferencia dos vidreiros e inclusao 
crescente de metalurgicos. 

Por sua vez, esras consequencias da 
automatiza<;ao concorrem decisivamente para a 
desarticula<;ao das for<;as coesivas que davam 
poder aos vidreiros da Marinha Grande. 
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ANEXO 

Principais profissoes 

A - cristalaria manual 
B - vidro de embalagem e cristalaria automatica 

Fontes: Contrato Colectivo de Trabalho da Industria Vidreira celebrado em 26 de Setembro de 
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1959. 

Contrato Colectivo de Trabalho Vertical da Industria Vidreira celebrado em 8 de Agosto 
de 1979. 



Automatiza~iio do Sector Vidreiro 

Protissoes 195ll lll7ll Prol'lssocs Ill~ll Ill7ll 

I - ~ec~o Clo l'omo ou l'abncayiio A g A g II - Sec9iio de acabamento ~cont.~ A g A g 

Encarregado (Chefe de fabricayiio) X X Acabador de estanho X 
Controlador de fabrico X X Alimentadora maq. acabamento X 
Encarregado de tumo (Ch.Secyiio) X X X X Condutor maq. aut. acabamento X 
Oficial de prensa X X Condutora maq. aut. Iavar obra X 
Ajudante de prensa X X Lavadeira X 
Oficial X X Rolhista X X 
J2 ajudante X X Rebordador X 
22 ajudante X X Ponteleiro X 
32 ajudante X X Polidor na roya X 
42 ajudante X X Cortador a frio X X 
52 ajudante X X Cortador a quente X 

Ma~uinista X X Facetador (eng. circular I roya) X 
Co edor preparador X X Maquinista de fundos X 
Colhedor X X Polidor (lapidaylio I roya) X 
Colhedor a col her X X Condutor maquinas polir a ~cido X 
A judantc de colhedor a col her X X Polidor a estanho X 
Colhedor de bolas X X Polidor de pin gentes X 
Colhedor de frascaria X X Praticante de rolhista X 

Colhedor de garrafas X X Praticante de rebordador X 
Colhedor de marisas X X Praticante de ponteleiro X 
Colhedor moldador X X Aprendiz X 
Colhedor de prensa X Cortadeira X X 

Oficial marisador X X Queimadeira X 

Marisador X X Royadeira X X 
Oficial de bclga X X Auxiliar X 

Moldador de belga X X Empacotadeira (empalhadeira) X 
Moldador de frascaria X X Encarregado secyiio empalhayiio X 
Moldador de garrafas X Jt Mestre de empalhayiio Jt 

Moldador X X Preparadeira de empalhayiio X 

Ajudante de moldador X X Ajudante de preparadeira X 
Caldeador X Empalhadeira X 
Cortador a frente X 
Encarregado de maq. automat. X X 
Condutor de maq. automat. X ITi - Secyiio de decorayiio A B A B Ajud. condutor de maq. automat. X 
Condutor afinador de maq. automat. X 
Aux. chefe tumo de maq. automat. X 
Operador fomos fusiio X X Encarregado X X X 

Fundidor X X X X Apontador X 

Ajudante fundidor X X X X Lapidario X X 

Ajudante operador fomos fusao X Condutor maquinas lapidar X 

Fundidor chefe X Lapidario de pingentes X X 

Enfomador X Condutor maq. lapidar pingentes X 

Enfomador a potes X Marcadora de obra para lapidar X 

Enfomador a tanque X Facetador X X 

Desenfomador X X Po lid or X Jt 

Gasista X X Pin tor X X 

Encarrcgado de gasogtneo X X Pintor a pistola X X 

Arquista X X Cozedor de pintura a fogo X X 

Temfeerador de area interrn itente X X Ajudante de pintura a fogo X X 

Che e de tumo de composiyiio Jt X Ajudante cozedor de pintura a fogo X 

Operador de composiyiio Jt Jt Servente de pirogravura X 

Auxiliar de composiyiio X X X X Enfomador obra pirogravada I pintada X 

Servente de comr.osiyiio X X Desenfomador de obra pirogravada X 

Operador de ensilagem X X Operador de maquina de pi ntar X 

Operador de instalayiio de britagem X X Revestidora a pistola X 

Operador instal. crivagem areia X X Serigravador X Jt X 

Operador de instalayiio de secagem X X Operador maq. serigrafia X 

Condutor maq. tratam. areias (Pitts) X Jt Ajudante oper. maq. serigrafia X 

Alirnentador de britadeira X X Gravador a roda X X 

Vigilante maquinas de britagem X X Gravador a acido (artlstico) X X X 

Ferramenteiro X X X X Pantogravador X X 

Aprendiz X X Ajudante pantogravador X X 
Foscador a acido X X 
Ajudante de foscador X X 

II - Secyiio de acabamemo A B A B 
Operador maq. foscagem X 
Foscador a areia X X 

Decalcadeira X 

Decoradora X 

Encarregado de secyiio X 

Controlador de secyiio X 

Apontador X 

Acabador de prensa X 
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Ilfoi'issocs 19,::,~ 1~79 Profissocs 195~ 1~79 

IV - Sec~o de arma~m A g A g V - SerVH,;os Aux.iltares ~cont.~ A s A s 

Encarregado de armazem X Armador de caixotes X 
Agente de scrvi~o de plancamento Escolhedeira de casco X X 

e armazem X X Auxiliar de servi~o X X 

Auxiliar de armazem X X X. Chefe de cquipa X X 
Apontadeira X X Mantador afinador X X 

Ec6nomo X X Ajudante mantador afinador X X 

Auxiliar de ec6nomo X X Lubrificador maquinas X X 

Auxiliar de embalador X X Ajudante lubrificador maquinas X X 

Auxiliar de mostruario X X Ensaiador- afinador X X 
Recepcionista de mostrmirio X X Entregador ferramentas X. X 

Apontador - conferente X X Instrurnentista controle industrial X 

Apontador de obra X X Prcparador trabalho X. X 

Armador de caixotes de cartiio X X Preparadora ecrans X X 

Encaixotador X Ajudante pre~aradora ecrans X X 

Arrumadeira X X Operador - a inador de maquinas 
Caixoteiro X X automiiticas de serigrafia X X 

Condutor maq. industria is X X Tecnico electr6nica industrial X X 

Controlista X X. Fresador a estanho X 

Embaladora X X Moldadora a cstanho X 
Empalhadeira X Anotador X X 

Auxiliar X Moldadora de barro X 

Marcador de caixas X X. Guarda ou portciro X X X X 
Jomaleiro ou servente X X 

Arquivista tecnico X X 

V - Servl~os Auxillares A B A B Desenhador X X 
Desenhador criador modelos X X 
Desenhador or~amentista X X 
Desenhador projectista X X 

Encarrcgado X X X Desenhador decorador X X 
Auxiliar de encarregado X X Desenhador chefe sec~iio X X 
Apontador X X X Descnhador I ;a X X 
Poteiro X X Desenhador 2• X X 
Ajudante de potciro X Analista X X 
Olciro X X Auxi liar laborat6rio X X 
Ajudante de olaria X X Vcrificador ou controlador qualidade X X 
Molciro X X 

Pedreiro X X X 

Carpinteiro X X X X VI - Gestiio A B A s Tomeiro moldes madeira X X 

Caixoteiro X 

Serrador X X 

Escolhedor X X Analista de sistemas X X 

Escolhcdeira X X Programador analista aplica9iio X X 

Chcfe tumo escolha X X Auxiliar de programa~iio X X 

Examinador de obra X X ~o~tador vidreiro X X 
Escolhcdora no tapete X X om tor X X 

Escolhcdora fora do tapete X X Operador de computador X X 

Cronometrador X Opcrador recolha de dados X X 

Ajudante de cronometrador 11 X Anotador de produ9lio X X 

Ajudante de cronometrador 21 X Perfurador programador X X 

Calculador X Programador junior X X 

Ajudante de calculador 11 X Programador senior X X 

Ajudante de calculador 2• X Director de servi~o X X 

Fie! de balan~a X X Director de fabrica X X 

Maquinista palha madeira X 
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Descri~ao das Profissoes 

Acabador de prensa - E o trabalhador que da as pec;:as, 
depois de caldeadas, a forma definitiva, conforme as 
especificac;:aes que !he ,sao fomecidas. 

Acabador a estanho- Eo trabalhador que procede ao 
corte de quinas, rebarbas e outros defeitos existentes 
no estanho aplicado nos artigos de vidro. 

Ajudante de prensa - Eo trabalhador que coloca o molde 
e o retira depois da pec;:a moldada. Tira, p6e e lubrifica 
o aro. 

Alimentadora de maquinas - E a trabalhadora que tern 
como func;:ao exclusiva a alimentac;:ao das maquinas. 

Anotadora de produc;:ao - E a trabalhadora que elabora 
mapas de produc;:ao, podendo efectuar calculos 
relativos a esses mapas enviando-os para os servic;:os 
competente~ ou arquivando-os. 

Anotador - E o trabalhador que preenche as fichas 
individuais dos trabalhadores das maquinas, escrevendo 
nelas as faltas, ferias e horas de trabalho em dias 
feriados. Preenche requisic;:oes de materiais e distribui 
aos trabalhadores diversos materiais de uso pessoal e 
de higiene. 

Apartadeira- E. a trabalhadora cuja func;:ao consis te em 
colocar a obra nos lotes e sepan\-la, procede a selecc;:ao 
de artigos de modo a torna-los hom6geneos e de 
acordo com as caracterfsticas exigidas. Pode, todavia, 
preencher guias que acompanham a obm nao sendo 
todavia, tarefa especffica. 

Apontador-confcrente- E o trabalhador que com base 
em guias de remessa confere a obra a safda do 
armazem para o clicnte (expedir;ao) c, assim confere e 
anota os produtos acabados entrados no respective 
armazem. 

Apontador de obra - E o trabalhador que regista as 
entradas e safdas de todos os produtos acabados. 
Preenche folhas de custo e de produc;:ao, de faltas e 
guias de remcssa. 

Apontador vidreiro - E o trabalhador que tern a seu 
cargo a elaborac;:ao dos mapas de distribuic;:ao de mao
de-obra, pelos difcrentes servi9os e passagem das 
requisic;:oes ao armazem geral, elabora os mapas 
mensais de controle de material e mao-de-obra. 

Armador de caixas de madeira ou cartao - E o 
trabalhador que tern como fun9ao, servindo-se das 
pe~as de madeira ou cartao ja preparadas, montar as 
respectivas caixas. 

Arrumadeira - E. a trabalhaclora que tern como func;:ao 
principal proceder as cargas e descargas de pesos !eves. 

Caixoteiro - E. o trabalhador que tern como func;:ao 
cortar nas medidas apropriadas as tabuas necessarias 
para a execu¥ao dos caixotes que constr6i. 

Caldeador - E o trabalhador que tern como func;:ao 
reaquecer os artigos antes de serem en,tregues aos 
marisadores ou acabadores de prensa. E tambcm o 
responsavel pelos Luneis de caldeac;:ao das prensas. 
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Colhedor de bolas - E o trabalhador que tern como 
func;:ao colher vidro e dar-lhe a forma de bola, 
calculando as respectivas quantidades, segundo os 
diferentes artigos a produzir. 

Colhedor a colher - :E o trabalhador que tira do fomo 
uma porc;:ao deterrninada de vidro de fusao, colocando
-o no molde. 

Colhedor de frascaria (cristalaria) - Eo trabalhador que 
colhe com uma vara metalica porc;:oes determinadas de 
massa vftrea e prepara-a, atraves de movimentos 
adequados para operac;:oes de fabrico, em maquinas 
semi-automaticas de sopro. 

Colhedor de garrafas - E. o trabalhador que, alem de 
coordenar e chefiar a obragem, retira do fomo, com 
vara metalica, uma porc;:ao determinada de massa vftrea 
e prepara-a, atraves de movimentos adequados, para 
posteriores operac;:oes de fabrico. 

Colhedor de marisas - E o trabalhador que colhe porc;:oes 
de vidro que entrega aos marisadores para acabamento 
dos artigos a marisar. 

Colhedor-moldador - Eo trabalhador que colhe o vidro e 
o prepara para a moldac;:ao, que executa segundo 
especificac;:oes que !he sao fomecidas. 

Colhedor de prensa (cristalaria)- E o trabalhador que 
colhe o vidro, prepara-o e coloca-o no molde para as 
posteriores operac;:oes de fabrico, segundo as 
especificac;:oes que lhe sao fomecidas. 

Colhedor de prensa (garrafeira) - E. o trabalhador que 
retira de urn forno, com uma vara metalica, uma 
porc;:ao determinada de vidro em fusao e pre para-a para 
posteriores operac;:oes de fabrico, atraves de 
movimentos adequados. 

Colhedor-preparador - Eo trabalhador que colhe o vidro 
e o prepara para a moldac;:ao, segundo especificac;:oes 
que lhe sao fomecidas. 

Compositor - E o trabalhador que tern a seu cargo, 
predominantemente, a pesagem dos corantes e 
afinantes (pequenas pesagens). 

Condutor-afinador de maquinas- Eo trabalhador que 
opera com maquinas de fabricac;:ao automatica, ou nao, 
de artigos de vidro, a partir do tubo e vareta, 
alimentando-as, sempre que necessaria, tanto no 
trabalho normal como na mudanc;:a de obra, e procede 
a limpeza de qualquer ferramenta mestra, podendo 
proceder a sua preparac;:ao. 

Condutor de gasogenio - E o trabalhador que alimenta, 
regula, vigia e assegura o funcionamento de urn 
gasogenio. 

Condutor de maquinas automaticas ou de prensa - E o 
trabalhador que opera uma maquina destinada a fabricar 
objectos, tais como garrafas e frascos, por injecc;:ao de 
ar comprimido e moldac;:ao de blocos de massa vitrea; 
providencia para uma conveniente afinac;:ao da 
maquina; procede a montagem dos moldes, assim 
como a sua substituic;:ao quando apresentam 
deficiencias; regula os comandos automaticos do 
sistema de injecr;ao de ar e debitador de vidro, em 
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funr;ao das caracterfsticas do objecto a fabricar; verifica 
e vigia o peso, a qualidade dos artigos fabricados, 
participando as anomalias detectadas, regula, 
excepcionalmente, a temperatura nos feeders; realiza 
ou colabora nas reparar;oes a efectuar; cuida da 
lubrificar;ao da instalar;ao e das superficies internas dos 
moldes. 

Condutor de maquinas automaticas de acabamento- Eo 
trabalhador que tern como funr;ao regular e afinar as 
maquinas de riscar, COTtar, ror;ar, rebordar e queimar. 

Condutor de maquinas industriais - Expedidor - E 0 

trabalhador que, para alem de conduzir qualquer tipo de 
maquinas em servir;o interno da empresa, peocede a 
condur;ao da chapa de vidro, ate a expedir;ao, podendo 
auxiliar ao seu carregamento. 

ContJ:olista - E o trabalhador que efectua operar;oes 
simples de controle, contagem de per;as fabricadas, 
acabadas ou decoradas, registando essas quantidades em 
impresses pr6prios. 

Cortador a frio- E o trabalhador que tern como funr;ao o 
corte de artigos de video por meio de riscagem, 
seguido de ligeiro toque com uma superffcie fria ou 
com roda abrasiva. 

Cortador a quente- E o trabalhador que corta artigos de 
vidro nas dimensoes desejadas por acr;ao de calor e 
servindo-se de uma maquina apropriada. 

Cortadeira - E a trabalhadora que efectua o corte de 
artigos de video por meio de riscagem ou roda com 
urn diamante e da passagem por uma chama seguida 
de ligeiro toque por uma superficie fria. 

Cozedor de artigos de vidro - Eo trabalhador que regula, 
conteola e assegura o funcionamento de uma ou mais 
muflas ou areas destinadas a fixar decorar;oes ou a 
cozer ampolas ou quaisquer outros artigos de vidro. 

Cozedor de pintura a fogo -Eo trabalhador que coloca 
na area os produtos pintados, decorados e revestidos; 
regula a temperatura e discrimina em mapas as 
qualidades e quantidades de artigos entrados na area. 

Decalcadeira - E a trabalhadora que utiliza 
decalcomanias, que aplica em artigos de vidro. 

Decoradora - E a trabalhadora que guarnece 
determinados artigos de vidro com motivos 
ornamentais; trabalha a partir de sugestoes ou da sua 
inspirar;ao. 

Desenfornador - E o trabalhador que nas areas de 
recozimento (fixas ou contfnuas) retira delas os 
diversos artigos de video, arruma-os e identifica-os, a 
tim de se saber qual a obragem que os executa. 

Ec6nomo - E o trabalhador que compra, quando 
devidamente autorizado armazena, conserva e distribui 
as categorias e artigos diversos destinados a 
explorar;ao do estabclecimento. 

Embaladora - E a trabalhadora que tern como funr;ao 
proceder ao acondicionamento de artigos diversos em 
caixas de cartao ou outro material, identificando-os 
nas respectivas caixas. 
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Empalhadeira de palha - E a trabalhadora que acondicio
na com palha artigos de video, embrulhando-os depois 
em papel. 

Encaixotador - E o trabalhador que acondiciona 
devidamente, dentro das caixas de cartao, madeira ou 
outro material, volumes de vidro. 

Enfornador de obra pieogravada ou pintada - E o 
trabalhador que procede a en forma na area continua de 
obra pirogravada para cozedura. 

Enfornador de potes ou tanque -Eo trabalhador que 
procede a alimentar;llo dos fornos com a mistura 
vitrificavel. Compete-Ihe vazar os potes e as bacias a 
colher, quando for caso disso. 

Escolhedora de casco - E a trabalhadora que tern como 
funr;ao proceder a selecr;llo do casco, segundo 
instrur;oes que lhe sao fornecidas. 

Escolhedora fora do tapete - E a trabalhadora que fora 
do tapete procede a classificar;llo e selecr;ao de artigos 
de vidro de varia natureza segundo especificar;aes que 
!he forem fornecidas. 

Escolhedor no tapete de vidro de embalagem (com 
excepyi'lo de garrafas) - E o trabalhador que no tapete 
rolante observa, classifica e selecciona frascos e 
artigos de laborat6rio e outros destinados a 
embalagem. 

Examinador de obra - E o trabalhador que tern como 
funr;ao detectar com aparelhagem pr6pria defeitos de 
fabrico, segundo especificar;oes dadas para cada 
produto. 

Facetador (engenho circular ou eor;a) -Eo trabalhador 
· que desbasta, alisando na totalidade, fundos de artigos 
de vidro, em engenho circular, utilizando rodas de 
ferro ou esmeril. 

Ferramenteiro - E o trabalhador que tern a seu cargo a 
conservar;ao, montagem e guarda dos moldes e outro 
equipamento destinado a fabricar;ao. 

Fie! de balanr;a - E o trabalhador que tern como funr;i'lo 
verificar os pesos dos anigos entrados e safdos da 
empresa. 

Fornalista - E o trabalhador que tern a seu cargo a 
coordenar;ao dos trabalhos dos pedreiros e a 
responsabilidade pela instalar;ao e conservar;ao dos 
fornos em laborar;ao e pela opera9i'lo de meter potes, 
safroeiros e rodelas nos potes. 

Foscador a acido - E 0 trabalhador que procede a 
foscagem de artigos de video, por imersao em banho 
de acido fluorfdrico, cuja soluyao prepara 
adequadamente. 

Foscador artfstico a acido- E 0 trabalhador que precede 
a foscagem de artigos de vidro por imersllo em banho 
que prepara. Recebe os artigos a foscar, isola as partes 
que devem ficar transparentes, coloca as per;as em 
posir;ao adequada de forma a introduzi-las nos 
reservat6rios onde esta contido o banho; retira-as 
decorrido o tempo prescrito e verifica a qualidade do 
trabalho realizado. 



Foscador a areia - E 0 trabalhador que procede a 
foscagem de artigos de vidro atraves de urn jacto de 
areia. 

Fresador a estanho - E o trabalhador que procede no pre
acabamento a fresagem do estanho aplicado com 
artigo de vid,ro. 

Fundidor - E o trabalhador que regula e assegura o 
funcionamento dos fomos a pates, de tanque ou de 
outro tipo, utilizado na obtenyao de vidro por fusao de 
varios materiais, controla o funcionamento das areas 
de cozer potes durante a ausencia do fomalista. 

Gravador artfstico a acido- E 0 trabalhador que procede 
a gravayilO a acido de motivos decorativos sobre 
determinados artigos ou chapas de vidro; prepara a 
solu91io acida a empregar na grava9ao segundo as 
especificayOes correspondentes; aplica nas peyas a 
decorar uma camada de vemiz, cera ou outro isolante 
apropriado, executando sabre e les a decora9ao 
pretendida e submetendo as outras pe9as a acyao do 
acido as vezes necessarias ate atingir o que deseja 
transmitir. Pode trabalhar a partir da sua propria 
imagina9ao. 

Gravador aroda - E 0 trabalhador que grava, por meio de 
roda de cobre ou abrasiva, motivos decorativos sobre 
artigos de vidro; examina desenhos, modelos e outras 
especifica9oes tecnicas que transporta para as pe9as a 
gravar; executa o seu trabalho numa maquina 
acopulada a urn motor, que pOe em movimento depois 
de lhe aplicar as rodas necessarias ao trabalho a 
executar. Pode trabalhar a partir da sua propria 
imaginayi'io. 

Instrumentista de controle industrial - E o trabalhador 
que manta, conserva, detecta e repara avarias, calibra e 
ensaia instrumentos electr6nicos, electricos, elcctro
mecanicos, elcctro-pneumaticos, pneumaticos, 
hidraulicos e servo-mecanismos de medida, protec91io 
e controle industrial, quer em fabrica, oficina ou nos 
locais de utilizayao, utilizando aparelhagem adequada. 
Guia-se normalmente por esquemas e outras 
especifica90es tecnicas. 

Lapidario - E o trabalhador que talha motivos 
omamentais em determinadas superficies de vidro, por 
desbastes efectuados com rodas abrasivas e de esmeril; 
trabalha a partir de desenhos, especifica9oes tecnicas, 
modelos ou da sua imagina9ao; marca se necessaria, 
nas superficies da peya a lapidar as linhas e os pontos 
de referencia com utensilios apropriados; monta no 
veio da instalay1io mecanica a mo adequada ao ttabalho 
a realizar; exam ina a qualidade do trabalho efectuado. 

Lavadeira- E a trabalhadora que Java qualquer obra 
produzida 

Maquinista de palha de madeira - E o trabalhador que 
com maquina apropriada faz palha de madeira para 
acondicionamento de artigos de video. 

Marcador de caixas - E o trabalhador que, servindo-se de 
matrizes ou outros instrumentos e com tintas 
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proprias, fixa as legendas nas caixas. Utiliza tam bern 
urn cilindro proprio. 

Marcador de obra para lapidar - E o trabalhador que, 
utilizando compassos, canetas, tra9adores, lapis 
apropriados, etc., tra9a linhas e pontos de referenda 
nos artigos de vidro a lapidar, reproduzindo e 
marcando nos artigos de vidro os contomos e sinais 
necessarios a correcta lapidagem. 

Marisador - E o trabalhador que tern como funyao 
colocar os pes nos calices, atraves de ferramentas que 
utiliza manualmente. 0 vidro chega-lhe atraves do 

· colhedor de marisas, sendo ele o responsavel pela 
quantidade a utilizar. 0 marisador de marisa grossa, 
alem de col here mol dar, pode colocar pes e asas. 

Moldador de helga - E o trabalhador que tern a fun9ao 
identica a do oficial, exceptuando o controle e a chefia 
daobragem. 

Moldador de frascaria (cristalaria)- Eo trabalhador que 
manobra uma maquina semi-automatica de sopro, 
com a qual completa o ciclo de molda90es em 
determinado tipo de pe9as de vidro, transmitindo-lhes 
a forma definitiva. 

Moldador de garrafas - E o trabalhador que manobra uma 
maquina semi-automatica, com a qual completa as 
pe9as de vidro, transmitindo-lhes, na fase de 
moldayoes em detenninado tipo, fonna definitiva. 

Moldadora de estanho - E a trabalhadora que tern como 
fun9ao moldar as pe9as de estanho destinadas a ser 
aplicadas em artigos de vidro. 

Moleiro - E o trabalhador que alimenta, vigia e assegura 
o funcionamento de urn moinho destinado a reduzir a 
p6 as materias-primas utilizadas na composiyao e 
fabricayao do vidro. 

Montador-afinador - E o trabalhador que tern como 
funyao a montagem, afina91io, regula9ao e integra9ao 
das maquinas automaticas na garrafeira. 

Oficial de belga- Eo trabalhador que, alem de coordenar 
e chefiar a obragem, tern como fun91io dirigir a 
colheita da massa vitrea e a sua moldayao para a 
fabrica9ao de objectos de vidro, cujo acabamento pode 
executar, segundo especifica90es que lhe sao 
fomecidas. 

Oficial marisador- E o trabalhador que, alem de chefiar 
e coordenar a obragem, tern como fun9ao a coloca9ao 
das hastes e pes nos artigos de vidro, segundo as 
especifica9oes que !he sao fomecidas e, bern assim, 
bicos de jarros e quaisquer trabalhos de marisa. 

Oficial de prensa (cristalaria) - E o trabalhador que 
regula e manobra manualmente urn dispositivo 
mecanico que molda por aperto artigos de vidro de 
acordo com instru90es recebidas e objecto a fabricar. 
Coloca o molde em posi91io de receber o vidro 
pastoso, corta-o com uma tesoura na quantidade 
necessaria, puxa o bra9o que faz juntar a bucha na 
massa vitrea, levando-a de encontro a superficie de 
molda9ao. 
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Oficial de prensa (garrafeira) - E o trabalhador que regula 
e manobra manualmente, urn dispositivo mecanico 
que molda por apcrto artigos de vidro, de acordo com 
instru~oes recebidas e o objecto a fabricar; coloca o 
molde em posi~ao de recebcr o vidro pastoso, corta-o 
com uma tesoura na quantidade julgada suficiente para 
urn correcto enchimento do molde; coloca-o na 
adequada posi~ao e puxa o bra~o que faz pcnetrar a 
bucha na massa vitrea, levando-a de encontro a 
superffcie de enforma~ao. 

Oleiro - E o trabalhador que, servindo-se de argila 
previamente preparada, executa diversos trabalhos 
atraves de moldes apropriados, tais como portas para 
os fornos, tapadores, rodelas, tijolos para fornos; 
colabora na opera~ao de meter pates, safroeiros e 
rodelas nos pastes. 

Operador de composi~ao - E o trabalhador que tern 
como fun~ao fornecer, atraves de maquinismos 
apropriados, aos fornos a composi~ao de que 
necessitam, segundo especifica~oes que the sao 
fornecidas. Tern ainda a seu cargo a vigilfmcia das 
balan~as e a respectiva verifica~ao das pesagens, a 
mistura na composi~ao (manualmente) dos pequenos 
pesos e a vigilancia dos relais e das correias 
transportadoras. 

Operador de ensilagem - E o trabalhador que tern como 
fun~ao introduzir atraves de maquinismos apropriados 
os diversos produtos da composi~ao nos respectivos 
silos. 

Operador de fomos de tempera de vidro - E o trabalhador 
que, para alcm da condu~ao do forno, tern como 
fun~ao 0 aquecimento do vidro a temperatura ideal da 
tempera, regula a pressao do ar de arrefecimento, 
manta e a justa os moldcs de curvar de acordo com a 
configura~ao do gabari de contr61e e manta e ajusta as 
barras, balanceiros e pin~as pertencentes ao conjunto 
de lixa~ao de vidro. 

Operador de instala~ao de britagem - E o trabalhador que 
tern como fun~ao por a instala~ao em funcionamento, 
vigiar e controlar o normal funcionamento por visao 
directa e atraves do quadro electrico das maquinas, 
correias transportadoras, detector de metais e silos e 
proceder a Jubrifica~ao de lodOS OS maquinismos. 

Operador de instala~ao de crivagem de areia - E o 
trabalhador que tern como fun~ao p6r a instala~ao em 
movimento, vigiando o seu normal funcionamento, e 
proceder a lubrifica~ao dos maquinismos existentes. 

Operador de maquina de foscagem - E o trabalhador que, 
para alem de operar com a maquina de foscar, procede 
a prepara~ao dos paineis segundo OS diferentes 
modelos a executar. 

Operador de maquina ou mesa de serigrafia - E o 
trabalhador que opera com maquina ou mesa de 
serigrafia, a fim de proceder f1 marca~ao e decora~ao 
em artigos de vidro. 

Pantogravador- E o trabalhador que regula e manobra 
urn dispositivo mecfmico destinado a reproduzir 
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motivos decorativos por meio de urn estilete 
apropriado e a partir de urn modelo padrao sobre 
objectos de vidro previamente revestidos de cera. 
Intcrpreta desenhos, modelos e outras especifica~oes 
tecnicas da obra a executar. 

Pedreiro - E o trabalhador que, servindo-se de diversas 
ferramentas, prepara os blocos refractarios nas formas 
adequadas para a sua aplica~ao dos pates e cachimbos 
no respectivo forno. Podem ser-lhe dadas tarefas de 
constru~ao civil. Colabora na opera~ao de meter 
pates, safroeiros e rodelas nos pates. 

Perfurador-verificador - E o trabalhador que conduz 
maquinas que registam dados sob a forma de 
perfura~ao em cartoes ou fitas especiais, que serao 
posteriormente utilizados nas maquinas de tratamento 
automatico de informa~ao ou outras. Pode tambem 
verificar a exactidao dos dados perfurados, efectuando 
tarefas semelhantes as que sao executadas para a 
perfura~ao por meio de maquinas de teclado que 
rejeitam os cart5es ou as fitas que nao tenham sido 
perfurados correctamente. 

Pintar - E o trabalhador que decora artigos de vidro, 
com base em desenhos e modelos que transporta para 
as pe~as, utilizando na opera~ao pinceis e tintas por 
ele preparadas. Pode trabalhar a partir da sua pr6pria 
imagina~ao . 

Pintar a pistola - E 0 trabalhador que, servindo-se de 
uma pistola accionada a ar, executa pinturas de 
diversos artigos de vidro. 

Polidor (lapida~ao e ro~a) - E o trabalhador que pule 
determinadas superficies em artigos de vidro ou chapa 
de vidro, utilizando rodas de madeira, corti~a ou feltro. 

Polidor de pingentes - E o trabalhador que pule 
determinados artigos para lustres, tais como prismas, 
bra~os, pedras, bacalhaus pingentes e outras pe~as 
congencres, utilizando rodas de corti~a ou outras para 
o efeito. Se polir com outros artigos, tera de ser 
classificado como polidor. 

Ponteleiro - E o trabalhador que desbasta fundos de 
artigos de vidro, utilizando rodas abrasivas de esmeril, 
pedra e corti~a. 

Poteiro - E o trabalhador que, servindo-se de barro 
previamente preparado, executa com auxilio de moldes 
OS pates OU OUtrOS artigos destinados a fundi~aO do 
vidro, colabora na opera~ao de meter pates, safroeiros 
e rodelas nos pates. 

Preparadora de ecrans - E a trabalhadora que, ap6s 
receber urn determinado desenho, atraves de processo 
fotografico, redu-lo a dimensao a utilizar, obtendo 
assim a pelfcula. Procede, em seguida, a prepara~ao do 
ecran, utilizando uma grade de madeira ou alumfnio 

· com seda, tela de a~o ou nylon, preparada para receber 
a impressao da pelfcula. Ap6s a impressao, procede a 
revela~ao, obtendo-se assim o ecran a introduzir na 
maquina de scrigrafia. 



Queimadeira - E a trabalhadora que regula a manobra de 
uma instalayao destinada a arrcdondar bordos de 
objcctos de vidro por meio de chama. 

Rebarbador - E o Lrabalhador que regulariza superficies 
de peyas metalicas, vazadas, soldadas, forjadas, 
estampadas e prensadas, utilizando ferramentas 
manuais, electricas ou pneumaticas. 

Revistadora - E a LrabaJhadora que decora, revestindo 
com Linta, artigos decorativos de vidro, tais como 
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perolas para colar, bolas de metal, etc. 
Royadeira - E a Lrabalhadora que corrige eventuais 

irregularidades apresentadas pelas superficies de artigos 
de vidro por desbasle contra urn disco metalico, de 
pedra ou cinta de lixa. 

Rolhista - E o Lrabalhador que ajusta por desbaste, 
utilizando massa de esmeril, aos gargalos de frascos e 
garrafas, etc., rolhas de vidro. 
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