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O paradoxo da produtividade na ótica do investimento empresarial: uma 

análise através do EIBIS  

Mariana Costa Santos 1 

 

 

Abstract 
 

Na última década tem-se observado uma diminuição do impacto dos determinantes no 

crescimento da produtividade das economias avançadas. Enquanto o capital humano e o 

investimento têm aumentado, a produtividade tem apresentado crescimentos muito reduzidos. 

Várias respostas ao paradoxo da produtividade têm sido avançadas, entre elas, que este 

abrandamento se deve ao tipo de áreas e propósitos em que o investimento é realizado. 

Recorrendo aos resultados do Inquérito sobre o Investimento do Banco Europeu de 

Investimento, este artigo pretende analisar, por um lado, a plausabilidade desse argumento, 

e por outro, as barreiras à decisão de investimento de longo-prazo. 
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1. Introdução  

 

O crescimento económico é o instrumento mais poderoso no combate à pobreza e na 

melhoria da qualidade de vida (Department for International Development, 2008), não sendo, 

ainda assim, condição suficiente. O crescimento da economia permite a criação de ciclos 

virtuosos, nomeadamente, através da criação de emprego, de uma maior estabilidade e 

segurança e de mais inovação e empreendedorismo (Banco Mundial, 2022). 

A compreensão dos determinantes do crescimento económico permite o desenho de 

políticas públicas com impacto na prosperidade de uma sociedade. Os contributos dos modelos 

de crescimento económico, tendo os primeiros desenvolvimentos no modelo de Solow-Swan2, 

mais especificamente a perceção de que as diferenças do crescimento económico entre duas 

sociedades com o mesmo nível de capital e trabalho se devem essencialmente à produtividade, 

associando, a esse argumento, teorias que defendem a endogeneidade  da produtividade3, 

possibilitaram o desenvolvimento de políticas públicas direcionadas para o aumento da 

produtividade e consequentemente do crescimento económico (Banco Mundial, 2022). 

Na literatura são apresentados vários determinantes da eficiência técnica de um país, como 

a estabilidade, a abertura do país ao exterior, qualificações da população ativa, qualidade das 

infraestruturas, carga administrativa, economia livre e justiça (Louf, B., & Diouf, M. M., 2009) 

Alguns estudos sugerem a relação positiva do investimento com a produtividade, sendo o 

foco do presente artigo o investimento empresarial analisado pelos resultados do European 

Investment Bank Investment Survey (EIBIS) para Portugal, com o intuito de melhor 

compreender a relação do investimento empresarial com a produtividade. 

Esta análise será estruturada da seguinte forma: o segundo capítulo é dedicado à 

metodologia do inquérito, o terceiro apresenta a evolução do investimento empresarial e da 

produtividade ao longo das últimas décadas, em Portugal e na União Europeia (UE27), 

recorrendo a dados do Eurostat e o quarto capítulo explora alguns resultados do EIBIS, 

nomeadamente os relacionados com a área e propósito dos investimentos realizados, e os 

resultados sobre as barreiras à decisão de longo-prazo de investimento. Por último, 

apresentam-se as conclusões. 

 

 

 

 

 
2 O modelo de Solow-Swan, desenvolvido nos anos 50, defende que a taxa de crescimento económica é determinada 
por variações no capital, trabalho (número de trabalhadores e número de horas trabalhadas) e a produtividade total 
dos fatores. O modelo, considera, no entanto, a produtividade total dos fatores como sendo exógena (Banco Mundial, 
2022). 
3 Teorias defendidas por alguns economistas a partir de meados de 1980. 
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2. O EIBIS 

O European Investment Bank Investment Survey (EIBIS) é desenvolvido anualmente pelo 

departamento económico do BEI com o apoio da Ipsos 4 , e reúne informação sobre 

caraterísticas e desempenho das empresas, e sobre as respetivas atividades de investimento 

(as já efetuadas e as planeadas para o futuro), as fontes de financiamento, as barreiras, assim 

como outros obstáculos que as empresas possam enfrentar ao nível do investimento - como 

as alterações climáticas e a transformação digital.  

A amostra estratificada utilizada no inquérito é representativa de cada um dos 27 Estados 

Membros da União Europeia e também dos Estados Unidos da América, nas categorias de 

atividade económica C a J5 com um mínimo de cinco trabalhadores. A amostra, extraída da 

base de dados Bureau van Dijk ORBIS, é assim, representativa das quatro classes de dimensão 

(microempresas, pequenas, médias e grandes empresas) e dos quatro setores de atividade 

económica considerados (Indústrias transformadoras, Construção, Serviços e Infraestruturas). 

O inquérito é conduzido através de entrevistas telefónicas, implementadas pela Ipsos, a 

quadros superiores com responsabilidades decisórias dos investimentos da empresa e do modo 

de financiamento destes. Esse perfil pode ser o proprietário, presidente do conselho de 

administração, gestor financeiro, o diretor financeiro ou chefe do departamento de 

contabilidade. Uma vez que a base de dados ORBIS não inclui o número de telefone de uma 

percentagem da população inquirida, uma pesquisa do número é feita através da Dun & 

Bradstreet. O primeiro ano de inquérito foi 2016 e o último inquérito realizado foi em 2022.   

Os dados para Portugal, resultantes do último inquérito, baseiam-se em entrevistas por 

telefone a 481 empresas. Estas entrevistas tiveram lugar entre abril e julho de 2022 e os seus 

resultados são apresentados e comparados com os resultados para os restantes países no 

relatório EIB Investment Survey 2022: Portugal overview.  

Na presente análise explora-se as respostas a três questões do inquérito: 

 Q13. No último ano financeiro quanto investiu o seu negócio nas seguintes áreas com 

a intenção de manter ou aumentar futuras receitas da empresa?  

 Q18. Qual a proporção do total de investimento no último ano financeiro destinada a…? 

Nota: Para questões que referem o último ano financeiro, o ano de referência é o ano do 

calendário anterior ao do inquérito, neste caso 2021 (e 2015 quando utilizados dados do 

inquérito de 2016). 

 Q38. Pensado nas atividades de investimento da empresa, em que extensão é cada 

um dos seguintes um obstáculo? É uma barreira relevante, uma barreira reduzida ou não é 

um obstáculo de todo?  

 
4   A Ipsos é uma empresa especializada em estudos de mercado e de opinião pública. 
5   De acordo com a NACE-Rev.2: Secção C - Indústrias Transformadoras; Secção D – Eletricidade, gás, vapor, água 
quente e fria e ar frio; Secção E - Captação, tratamento e distribuição de água; saneamento gestão de resíduos e 
despoluição; Secção F - Construção; Secção G - Comércio por grosso e a retalho, reparação de veículos automóveis e 
motociclos; Secção H - Transportes e armazenagem; Secção I - Alojamento, restauração e similares; Secção J - Atividades 
de informação e de comunicação (Comissão Europeia, 2008). 
A CAE-Rev.3 tem correspondência direta com a NACE-Rev.2 (INE, 2007). 
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3. O Paradoxo da produtividade 

 

O investimento empresarial6 em Portugal foi superior ao da UE27 entre 1999 e 2011. Em 

2012 desce para 20,4%, inferior em 9,8 pontos percentuais (pp) ao valor observado em 2000 

e em 2,1 pp à taxa observada na UE27. Atinge um mínimo histórico em 2013 (19,4% face a 

22,2% na UE27), verificando-se a partir de 2014 uma tendência ascendente, voltando a 

registar valores superiores aos verificados na UE27 a partir de 2020. Em 2022, a taxa de 

investimento das Sociedades Não Financeiras (SNF) foi de 26,4% em Portugal e 24,5% na 

UE27.  

 

Figura 1: Taxa de Investimento Sociedades Não Financeiras 

(FBCF em % do VAB) 

 
(Fonte: Eurostat) 

 

O crescimento do investimento empresarial, medido pela taxa variação homóloga (tvh), em 

2008 inverte a tendência de aceleração até aí observada, verificando-se uma contração entre 

2009 e 2013. Em 2017 atinge o maior crescimento da série temporal (14,7%, mais 8,9 pp que 

a UE27). Em 2020, contudo, registou um valor de -5,5%, num ano fortemente impactado pela 

pandemia COVID-19, ao que se seguiu um forte crescimento em 2021 e 2022 (14,0% e 13,4%, 

respetivamente). Ao longo do período, a evolução do investimento empresarial em Portugal 

acompanhou a tendência da UE27, tendo havido uma maior demora na recuperação do 

investimento aquando das crises financeira e da dívida soberana. 

 

 
6 Taxa de investimento das Sociedades Não Financeiras (SNF), ou seja, Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) das SNF 
em percentagem do Valor Acrescentado Bruto (VAB). 
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Figura 2: Formação Bruta Capital Fixo (FBCF) das SNF 

(Taxa de variação homóloga, %) 

 

(Fonte: Eurostat, cálculos GEE) 
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Figura 3: FBCF SNF 

(2000 =100) 

 

(Fonte: Eurostat, cálculos GEE) 
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Figura 4: Produtividade real do trabalho per capita 

(Taxa de variação homóloga, %) 

 

(Fonte: Eurostat) 

 

A evolução da produtividade em Portugal e na UE27 é muito idêntica desde 1995, tendo o 

crescimento abrandado nas duas regiões na última década. 

 

Figura 5: Produtividade real do trabalho per capita 

(Índice, 2015=100) 

 

(Fonte: Eurostat) 
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Ambas as regiões apresentam uma evolução idêntica da produtividade real do trabalho por 

hora trabalhada, destacando-se, contudo, novamente um significativo aumento da 

produtividade em Portugal em 2022 (3,6%), face a um aumento homólogo mais modesto de 

0,7% para a UE27. 

 
Figura 6: Produtividade real do trabalho por hora trabalhada 

(Taxa de variação homóloga, %) 

 
(Fonte: Eurostat) 

 

A par do descrito para a produtividade real do trabalho per capita, as conclusões para a 

produtividade real do trabalho por hora trabalhada quando vista em índice repercutem a 

evolução do crescimento da produtividade. 

 
Figura 7: Produtividade real do trabalho por hora trabalhada 

(Índice, 2015=100) 

 
(Fonte: Eurostat) 
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A nível de convergência, Portugal, desde 2011, não se aproximou mais de 79,0% (2019) 

do PIB da UE27 e em termos de produtividade do trabalho não se aproximou mais de 80,1% 

(2012) da produtividade de UE27. 

 

Figura 8: Convergência PT face a UE27 

(UE27=100) 

 
(Fonte: Eurostat) 

 

Sendo o capital humano e o investimento em I&D, progresso tecnológico e tecnologias de 

informação e comunicação (TIC), determinantes do crescimento da produtividade (Branco et 

al., 2018), seria expectável, que a par do aumento do investimento empresarial (com exceção 

de 2013 e 2020, anos de crise da dívida soberana e COVID-19, respetivamente) e tendo em 

consideração que os níveis de escolaridade em Portugal têm vindo a aumentar nos últimos 

anos7 (Basto et al., 2020), se verificassem maiores níveis de crescimento da produtividade. 

No entanto, na última década, o máximo crescimento da produtividade da economia 

portuguesa foi de 1,9% (tvh) em 2019.  

Este fenómeno transversal às economias avançadas é denominado paradoxo da 

produtividade. No entanto, é ainda mais crítico em economias relativamente pobres do grupo 

dos países avançados, onde se esperaria que o crescimento da produtividade e 

consequentemente da riqueza fossem ainda maiores.  

Entre as várias explicações, aponta-se como fator possível o investimento insuficiente em 

infraestruturas, equipamento, I&D e em TIC (Alves, 2017). 

 

 

 
7 Embora os autores concluam que o aumento da escolaridade nem sempre tem acompanhado a procura, criando um 
desajustamento entre os níveis de escolarização dos trabalhadores e os níveis de escolarização necessários para a 
ocupação dos postos de trabalho. 

76,3

76,8

80,1

79,2

78,4

78,0

76,0 75,9
76,4

74,3

72,9

74,6

78,0

76,0

77,0 77,0

78,0

78,0

77,0

78,0

79,0

76,0

75,0

77,0

72,0

73,0

74,0

75,0

76,0

77,0

78,0

79,0

80,0

81,0

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

%

Produtivdade do Trabalho (UE27=100) PIB per capita (UE27=100)



       
      

10 
 

4. Os resultados do EIBIS 

 

Segundo os resultados obtidos através do Inquérito ao Investimento do Banco Europeu de 

Investimento, em 2016 8 , 58,2% do investimento em Portugal teve como propósito a 

substituição de capacidade (edifícios, maquinaria, equipamentos, tecnologias de informação). 

A expansão da capacidade como propósito de investimento foi responsável por 22,7% do 

investimento empresarial realizado nesse ano e 10,9% foi direcionado ao desenvolvimento de 

novos produtos/serviços. Na UE27 a percentagem de investimento com o propósito de 

substituição da capacidade foi menor (53,9%) que a portuguesa, enquanto a percentagem de 

investimento destinada a expansão da capacidade e a desenvolvimento de novos 

produtos/serviços foi superior (24,5% e 17,3%, respetivamente). 

Em 2022, quase três-quintos do investimento das empresas portuguesas foi 

direcionado a substituição (edifícios, maquinaria, equipamentos, TI), um ligeiro 

aumento de 0,4 pp, face a 2016. A expansão da capacidade foi responsável por 26,1% do 

investimento (mais 3,4 pp) e uma proporção reduzida do investimento empresarial em 

Portugal (10,9%) foi direcionado ao desenvolvimento de novos produtos/serviços, mantendo-

se constante face a 2016. Na UE27, a proporção do investimento com propósito de substituição 

da capacidade foi menor que a de Portugal e relativamente menor face a 2016 (45,9%), sendo 

superior o investimento com o propósito de expansão (27,8%, mais 2,7 pp do que em 2016) 

e de desenvolvimento de novos produtos/ serviços (16,2%, menos 1,1 pp do que em 2016). 

Questionadas sobre o propósito do investimento empresarial no futuro, a resposta das 

empresas portuguesas indica que a tendência de substituição como a maior proporção de 

investimento deverá manter-se no futuro (40,7%, enquanto na UE é previsto uma redução 

para 35,3% do total do investimento). Deverá registar-se um aumento de 10,7 pp no 

desenvolvimento de novos produtos e serviços (para 20,6%) e mais 4,8 pp na expansão (para 

30,9%). Já na UE27 esperam-se aumentos no peso do investimento com o propósito de 

expansão (29,3%) e mais 8,2 pp no desenvolvimento de novos produtos e serviços (24,4%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 Para questões que referem o último ano financeiro, o ano de referência é o ano do calendário anterior ao do inquérito, 
ou seja, para 2016 o ano de referência para questões que referem o último ano financeiro é 2015. 
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Figura 9: Propósito do investimento empresarial (%) 
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(Fonte: Banco Europeu de Investimento) 
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produtos/serviços também foi transversal aos setores considerados (de destacar as Indústrias 

transformadoras que preveem um aumento de 13,4 pp, para alocar 28,4% do investimento 

neste propósito).  

(Fonte: Banco Europeu de Investimento) 
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Sobre o propósito do investimento empresarial no futuro, as empresas portuguesas em 

todas as classes de dimensão indicam que o peso do investimento em substituição da 

capacidade deverá diminuir substancialmente no futuro (-23,1 pp para as 

microempresas, -27,2 pp nas pequenas, -3,8 pp nas médias, e -20,3 pp nas grandes). Em 

todas as classes de dimensão deverão registar-se aumentos percentuais no 

desenvolvimento de novos produtos e serviços, sendo nas microempresas e pequenas 

empresas esperado também um aumento no peso de investimento alocado a expansão da 

capacidade. 

 
(Fonte: Banco Europeu de Investimento) 

 

Quando inquiridos em 2016, os empresários responderam que 40,7% do investimento 
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Figura 11: Propósito do investimento empresarial por dimensão (%) 
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equipamento (mais 9,7 pp do que em 2016). Na UE27, 48,6% do investimento foi 

desenvolvido na área na maquinaria e equipamento (mais 1,3 pp face a 2016) e 36,5% em 

ativos intangíveis (menos 1,2 pp do que em 2016). 

Conclui-se, assim, que tanto as empresas portuguesas como as empresas da 

UE27, têm direcionado uma grande parte do investimento para o propósito de 

substituição, em áreas como a maquinaria e equipamento, tendo uma menor parcela o 

propósito de desenvolvimento de novos produtos e/ou serviços e em ativos 

intangíveis como I&D, software, formação e processos de negócios. Adicionalmente, o 

investimento empresarial com o propósito de desenvolvimento de novos produtos e serviços 

manteve-se em Portugal em 2022, face a 2016 e diminuiu na UE27. O investimento 

empresarial em ativos intangíveis como I&D, software, formação e processos de negócios 

diminuiu entre 2016 e 2022 tanto na UE27 como em Portugal. Globalmente, o investimento 

empresarial foi direcionado a áreas e propósitos com impactos pouco significativos no aumento 

da produtividade. 

 

Figura 12: Áreas do investimento empresarial (%) 
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(Fonte: Banco Europeu de Investimento) 
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nos setores dos Serviços, foram em maquinaria e equipamento. Aos ativos intangíveis 

correspondeu 38,9% do investimento empresarial das Indústrias transformadoras, 38,7% das 

Infraestruturas, 34,6% da Construção e 46,6% do investimento empresarial dos Serviços. 

Em 2022, 32,2% do investimento das empresas das Indústrias transformadoras 

foi para ativos intangíveis (menos 6,7 pp do que em 2016), enquanto 50,9% foi para 

maquinaria e equipamento (mais 3,9 pp do que em 2016). Nos setores relacionados com 

Infraestruturas, 58,7% do investimento foi desenvolvido na área na maquinaria e equipamento 

(mais 8,0 pp face a 2016) e 24,3% em ativos intangíveis (menos 14,5 pp do que em 2016). 

Na Construção e nos Serviços, entre 2016 e 2022, a proporção de investimento destinada a 

maquinaria e equipamento aumentou (de 54,5% para 64,3% e de 33,1% para 49,0%, pela 

mesma ordem). Relativamente aos ativos intangíveis a proporção de investimento diminuiu 

em ambos os setores, de 34,6% e 46,6%, para 21,2% e 35,6%, respetivamente. 

 

 

(Fonte: Banco Europeu de Investimento) 
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(Fonte: Banco Europeu de Investimento) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Área do investimento empresarial por dimensão (%) 
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Inquiridos em 2022, sobre os obstáculos às decisões de investimento de longo-prazo, 

70,8% dos empresários portugueses consideraram como obstáculo relevante os Custos de 

energia, 64,6% a Incerteza sobre o futuro, 46,3% a Regulamentação aplicável às 

empresas e impostos, 35,0% a Regulamentação laboral, 30,9% a Procura de 

produtos/serviços, e 18,2% o Acesso a financiamento. A maioria das dimensões 

demonstraram ser barreiras mais relevantes em Portugal que no conjunto da UE27. 

 

Figura 15: Barreiras à decisão de longo-prazo do investimento – Portugal (2022) 

 

(Fonte: Banco Europeu de Investimento) 
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Figura 16: Barreiras à decisão de longo-prazo do investimento – UE27 (2022) 

 

(Fonte: Banco Europeu de Investimento) 

 
Figura 17: Barreiras à decisão de longo-prazo do investimento – Portugal vs UE (2022) 
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diminuindo ligeiramente em 2021 e voltando a aumentar em 2022. Os Custos de 

energia aumentaram 26,3 pp entre 2021 e 2022. Entre 2021 e 2022, a Disponibilidade de 

pessoal qualificado aumentou de forma relevante (+20,5 pp), bem como a Procura de produtos 

e serviços (+12,2 pp). 

 

Figura 18:  Barreiras relevantes à decisão de longo-prazo do investimento – Portugal 

(2022) 

 

(Fonte: Banco Europeu de Investimento) 
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Figura 19: Barreiras relevantes à decisão de longo-prazo do investimento – UE27 (2022) 

 

(Fonte: Banco Europeu de Investimento) 
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Figura 20:  Barreiras relevantes à decisão de longo-prazo do investimento 

Dinâmicas Setoriais 
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Figura 21: Barreiras relevantes à decisão de longo-prazo do investimento 
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(Fonte: Banco Europeu de Investimento) 
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Figura 22: Barreiras relevantes à decisão de longo-prazo do investimento 

Dinâmicas Setoriais (2022) 

 
(Fonte: Banco Europeu de Investimento) 
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Serviços consideraram a Incerteza sobre o Futuro como a barreira relevante mais expressiva, 

apresentando um valor de 72,8% e a Construção, com a Disponibilidade de pessoal qualificado 

(79,7%).   
 

Figura 23: Barreiras relevantes à decisão de longo-prazo do investimento 

Dinâmicas Setoriais (2022) 

 

(Fonte: Banco Europeu de Investimento) 
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Por classes de dimensão, a Procura de produtos/serviços, como barreira relevante, 

aumentou significativamente entre 2021 e 2022, em todos as classes de dimensão. 

A Disponibilidade de pessoal qualificado e o Custos de energia, apresentaram uma evolução 

muito semelhante em todas as dimensões. 

 

Figura 24:  Barreiras relevantes à decisão de longo-prazo do investimento 

Dinâmicas por dimensão 
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(Fonte: Banco Europeu de Investimento) 
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Figura 25:  Barreiras relevantes à decisão de longo-prazo do investimento 

Dinâmicas por dimensão 

Microempresas Pequenas 

  
Médias Grandes 

  

 
 

(Fonte: Banco Europeu de Investimento) 
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Figura 26: Barreiras relevantes à decisão de longo-prazo do investimento 

Dinâmicas por dimensão (2022) 

 

(Fonte: Banco Europeu de Investimento) 
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Figura 27: Barreiras relevantes à decisão de longo-prazo do investimento 

Dinâmicas por dimensão (2022) 

 

(Fonte: Banco Europeu de Investimento) 
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5. Conclusão 
 

O paradoxo da produtividade tem sido vastamente explorado e merece atenção científica e 

dos decisores políticos. Tendo em consideração que a produtividade é essencial para o 

crescimento económico, e sendo este um dos principais fatores no combate à pobreza e na 

melhoria da qualidade de vida, deparamo-nos, na última década, com uma estagnação 

preocupante deste indicador. Embora o acompanhamento da evolução dos vários 

determinantes da produtividade descritos na literatura sugerisse aumentos do crescimento da 

produtividade, as economias avançadas apresentam, na última década, um baixo crescimento 

da produtividade. A falta de transmissão entre os determinantes da produtividade coloca 

ênfase na eficácia das políticas públicas e na importância de aprofundar o conhecimento sobre 

esses canais de transmissão. 

A presente análise explora os resultados ao EIBIS, de forma a melhor compreender a 

relação entre investimento e produtividade. 

Conclui-se que Portugal, nos últimos anos, apresentou uma evolução de 

investimento empresarial e produtividade que comparam com a União Europeia, 

excetuando os períodos de crises económicos e/ou financeiras. O paradoxo da 

produtividade está presente na maioria das economias avançadas, pelo que a comparação 

entre as duas regiões poderá contribuir para a compreensão do paradoxo, mas também para 

a divergência de Portugal face à UE27.  
Os resultados do EIBIS permitem concluir que tanto as empresas portuguesas 

como as empresas da UE27 têm direcionado uma grande parte do investimento para 

o propósito de substituição, em áreas como a maquinaria e equipamento, tendo uma 

menor parte o propósito de desenvolvimento de novos produtos e/ou serviços e em 

ativos intangíveis como I&D, software, formação e processos de negócios. Globalmente, o 

investimento empresarial foi direcionado a áreas e propósitos com impactos menos 

significativos no aumento da produtividade e não apresentou evoluções favoráveis entre 2016 

e 2022. 

A nível setorial, a evolução do investimento empresarial por propósito e área é 

globalmente homogénea. Entre 2016 e 2022, apenas as Indústrias transformadoras 

diminuíram percentagem peso de investimento direcionado à substituição de capacidade e 

apenas os Serviços não aumentaram a percentagem destinada a desenvolvimento de novos 

produtos/serviços. De destacar a relativa importância que as Indústrias transformadoras 

deram e pretendem dar a expansão de capacidade e desenvolvimento de novos/produtos 

(propósitos positivamente correlacionados com o crescimento da produtividade), face aos 

outros setores. Nas perspetivas de investimento futuro assiste-se a uma desvalorização da 

substituição da capacidade e uma valorização da expansão e do desenvolvimento de novos 

produtos/serviços. 

Todos os setores apresentaram, entre 2016 e 2022, aumentos da percentagem de 

investimento em maquinaria e equipamentos e uma diminuição em ativos intangíveis. Em 
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2022, a Construção apresenta uma proporção de investimento em maquinaria e equipamentos 

superior aos restantes setores e uma menor proporção, face aos outros setores, de 

investimento em ativos intangíveis (propósitos positivamente correlacionados com o 

crescimento da produtividade. 

Por dimensão da empresa, as perspetivas de investimento futuro revelam 

igualmente uma desvalorização relativa transversal da substituição da capacidade e 

uma valorização da expansão e do desenvolvimento de novos produtos/serviços. 

Entre 2016 e 2022, as grandes e médias empresas registaram uma ligeira diminuição na 

fração de investimento destinada à substituição de capacidade e ao desenvolvimento de novos 

produtos/serviços. Em sentido inverso, as pequenas e médias empresas registaram um ligeiro 

aumento da fração de investimento aplicada a esses dois propósitos. 

As médias e grandes empresas foram as que apresentaram, em 2022, maiores 

percentagens de investimento em I&D e maquinaria e equipamentos, mas menores 

percentagens de investimento em softwares, dados, TI networks e website, processos de 

negócio e formação. Os empresários portugueses consideram mais relevantes (que os da 

UE27) seis das nove barreiras consideradas, sentindo mais entraves ao investimento de longo 

prazo, embora tal não se reflita numa menor taxa de investimento. Importa destacar que o 

efeito dos determinantes na produtividade poderá ter um desfasamento temporal, pelo que os 

resultados do investimento nos anos a que correspondem os resultados do inquérito aqui 

analisados poderão ainda ter reflexos na produtividade observada nesse período.  

Relativamente às barreiras relevantes que cada setor identificou, observa-se uma 

evolução das respostas alinhada entre setores, sendo de que a barreira relevante 

mais expressiva em 2022 foi diferente para os vários setores: na Construção foi a 

Disponibilidade de pessoal qualificado, nas Infraestruturas e Indústrias 

transformadoras os Custos da energia e nos Serviços a Incerteza sobre o futuro.   

Quanto às barreiras relevantes identificadas por cada classe de dimensão, também se 

observa uma evolução das respostas alinhada entre dimensões de empresas, sendo de que a 

barreira relevante mais expressiva em 2022 foi diferente entre as micro e pequenas empresas 

(Incerteza sobre o futuro) e as médias e grandes empresas (Custos de energia). 
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