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Resumo 

No contexte da nova economia e das novas tecnologias de informas;ao e comunicas:ao temos assistido, nos ulti
mos anos, a um crescimento assinalavel da pertinimcia das questoes da gestao sustentavel dos territories nas suas 
diferentes dimensoes. A cidade, considerando estas t ransformas:oes (economicas, sociais, politicas e tecnologicas). 
renasce no quadro de um crescente colapso das barreiras espaciais, contribuindo para o aparecimento de um novo 
paradigma de desenvolvimento relacionado directamente com o incremento dos factores terri toriais, essenciais no 
novo contexte de competitividade entre os territories. Neste sentido, implementam-se novas formas de pensar a 
cidade com a integras:ao das dimensoes digital e inteligente e uma coabitas:ao e ntre o espas:o fisico eo espas:o virtual. 
Assim, o digital tera que ser encarado como suporte para o desenvolvimento de territories inteligentes, vistas, por um 
lado, como "albergues" de conhecimento, desenvolvimento tecnologico, processes de aprendizagem e educas;ao, 
transferencia de tecnologia, procedimentos de inovas;ao e meios inovadores e, par outro, como plataformas digitais de 
processamento, transferencia e difusao de informas:ao e conhecimento. Contudo, nao devemos negar que, na actuali
dade, algumas das cidades utilizam estas estrategias para mera valorizas:ao da sua imagem e segundo uma "moda" 
que e imposta, sendo central uma discussao conceptual assente numa aproximas:ao metodol6gica as novas formas de 
marketing territorial associadas a cidade do conhecimento e a sua necessidade de auto-promos;ao e valorizas;ao. 
A cidade inteligente, na sua relas:ao com o marketing territorial estrategico e com o desenvolvimento territorial 
podera ser a desejada base de cooperas:ao e coordenas:ao e strategica para a estruturas:ao e prossecus;ao do 
desenvolvimento sustentado e integrado dos territories. 
Palavras-chave: Terr it6rio. Cidade inteligente. Cidade digital. Tecnologias de informas:ao e comunicas:ao. 
Marketing territorial. desenvolvimento territorial. 

Resume 

Du digital a /'intelligent: /es territoires de Ia connaissance comme strategies de deve/oppement etlou de marketing 

territorial 
Dans le contexte de la nouvelle economie et des nouvelles technologies de !' information et de la communica

tion nous avons assiste, dans les dernieres annees, a une croissance remarquable des questions de la gestion soutena
ble des territoires dans leurs differentes dimensions. La ville, en tenant compte de ces transformations (economiques, 
sociales, politiques et technologiques) , renait dans le cadre d'un collapse des barrieres de l'espace, en contribuant a 
!'apparition d' un nouveau paradigme du developpement mis en rapport directement avec !'implantation des facteurs 
territoriaux, essent iels dans le nouveau contexte de la competit ivite entre les territoires. Dans ce sens, de nouvelles 
formes de pensee la ville sont mises en place avec !'integration des dimensions digitate et intelligente et une cohabi
tation entre l'espace physique et l'espace virtuel. Ainsi, le digital devra etre envisage comme support pour le deve
loppement des te rritoires intelligents, vus, dans un sens comme des .. abris .. de connaissance, de developpement tech
nologique, de precedes d'apprentissage et d'education, de transfert de technologie, de precedes d'innovation et de 

moyens innovateurs, mais a ussi , comme supports digitaux de procedure, de t ransfert et diffusion de !'informat ion et 
de La connaissance. La ville intelligente, dans sa relat ion avec le marketing territorial strategique pourra etre La base 

1 Com apoio do projecto POCIIGE0/60243/ 2004 da Funda~Ao para a Ciimcia e Tecnolo~ia 
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souhaitee de cooperation strategique pour la structuration et la continuation du developpement soutenable e t in tegre 

des tcrritoircs. 

Mots·cles: Territoire. Ville intelligente. Ville digitate. Technologies de !'information et de Ia communication. Mar
keting territorial strategique. Developpement territorial. 

Abstract 

From the Digital to the Intelligent: the Knowledge Territories as Strategies of Development and/or Territorial 

Marketing 
In the context of the new economy and of the new technologies of information and communication we've 

stressed in recent years, a remarkable growing of the appropriateness of the questions on the sustainable manage· 
ment of the territories in t heir different dimensions. Considering these transformations (economic, social, political 
and technological) the city springs up, along with a growing collapse of space barriers, contributing to the appearance 
of a new paradigm of development, directly related with the increment of the territorial factors, essential in the new 
context of competitiveness amongst territories. In this way, new forms of conceiving the city are implemented with 
both the integration of the digital and intelligent dimensions and the coexistence of physical and virtual spaces. Thus, 
the digital must be faced as a support for the development of intelligent territories, seen, on the one hand, as "shel· 
ters" of knowledge, technological development, learning and education processes, technology transfer, innovation 
procedures and innovating means, and on the other hand, as digital platforms of processing transfer and diffusion of 
information and knowledge. The intelligent city, related to the strategic territorial marketing and the territorial de
velopment, might be the desired basis of cooperation and strategic coordination to the pursuit and structuring of the 

sustainable and integrated development of the territories. 

Key-words: Territory. Intelligent city. Digital city. Technologies of information and communication. Strategic ter
ritorial marketing. Territorial development. 

1. lntrodu~ao 

0 desenvolvimento tecnologico que caracteriza 

as ultimas decadas de progresso economico das socie· 
dades ocidentais, transformou a cidade, outrora indus· 
trial, numa cidade da informa~ao e do conhecimento. 

Fruto do desenvolvimento tecnol6gico e das redes de 
telecomunica~6es, a economia globalizou·se e o con· 
ceito de espa~o alterou·se, as fronteiras deram Iugar 
aos espa~os economicos e a cidade a regiao. Os cen· 

tros de decisao deixaram de estar fixos, tornando-se 
flexiveis para acompanharem os fluxos de desenvolvi· 

mento e deslocamento do sistema global da sociedade 
digital. Tal como afirma Amoeda (2003: 253). "deixa· 

mas de viver num ambiente determinado pela espa· 
cialidade dos lugares, passando a viver num ambiente 
determinado pela espacialidade dos fluxes de informa
~ao". Deste modo, a sociedade da informa~ao e do 
conhecimento e encarada como uma sociedade que 
utiliza, predominantemente, recursos digitais, tecno· 
logias da informac;:ao e comunica~ao para a troca de 

informa~ao em formate digital e que suporta a inte
rac~ao entre individuos com recurso a praticas e 

metodos em construc;:ao permanente. Segundo este 
pressuposto, as tecnologias da informa~ao e da cornu· 
nica~ao tem t ido um papel preponderante no desen· 
volvimento dos territories cuja base se centra numa 
economia global, digital e "inteligente". 
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Na dimensao "virtual", a emergencia das cida· 
des e regioes digitais como estrategias de desenvolvi
mento para a nova era da informa~ao e do conheci· 

mento surge directamente ligada ao crescimento 
exponencial da Internet e das infra-estruturas digitais. 

Contudo, a cidade digital nao pode ser vista como uma 
estrategia isolada, estanque. 0 desenvolvimento dos 

territories nao podera basear·se, apenas, na dimensao 
virtual destas estrategias, sendo fundamental reflectir 

acerca de uma nova abordagem que integra as dimen
s6es social, politica, econ6mica e tecnol6gica de uma 
forma menos digital e mais territorial, em que as TIC's 
contribuam, mas nao sejam as unicas bases estrutu· 
rantes de desenvolvimento, papel este que devera ser 
representado pelo territorio. Num outre patamar, 
temos que sublinhar que "o conhecimento e a nova 
marca para cidades e territories" (SERRANO et at, 2005: 

11). Neste sentido, a articu la~ao estrategica entre os 

actores regionais deve valorizar e integrar este recurso 
nas dinamicas da economia global, endogeneizando·o 
para criar valor. 

0 espa~o urbano adquire um novo papel na eco
nomia e na sociedade actuais, reflexo intenso de uma 
nova economia baseada no poder que provem da posse 

de informa~ao e conhecimento, encarados, generica· 
mente, como resultado do acesso a informa~ao e a 
Internet, principalmente observado nas cidades, 
"meios digitais" por excelencia. As cidades e os terri · 
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t6rios adquirem uma dimensao intangivel , fruto do 
reconhecimento dos novos papeis dos individuos no 
processo de criac;ao de valor. Os novos desafios eco· 

n6micos e sociais conduzem a novas politicas no que 
diz respeito a gestao territorial. Tendo como pressu· 

posto o novo conceito de cidade, temos que encarar a 
tecnologia como responsavel pela alterac;ao fisica, 

econ6mica e social dos espac,:os urbanos, isto e, a 
criac;ao de espac;os inteligentes. Partindo de uma 

reflexao te6rica e conceptual, interessa-nos discutir o 
digital, como uma etapa para a criac;ao de territ6rios 

do conhecimento e nao como produto final. 0 territ6-
rio tera que ser considerado o suporte activo de todas 

as relac;oes e o "ciberespac;:o", bern como as TIC's, 
serao complementares na formac;ao de urn sistema 
virtual de inovac;ao, facilitador de todas as interacc;oes 
(LEVY, 2000). 0 fundir dos ambientes real e virtual de 
inovac;ao cria uma nova dimensao que marca o arran
que de um percurso para as cidades inteligentes e o 
seu "alastrar" para os territ6rios envolventes 

(regi6es). atraves de novas ideias, novas politicas e, 
principalmente, novas formas de abordar estas tema

ticas. 
Toda esta problematica, focalizada na cidade 

inteligente e nos territ6rios do conhecimento, deve 
ser direccionada para os fundamentos das est rategias 
de desenvolvimento territorial. A "intel ig€mcia " dos 
espac;os urbanos devera ser encaminhada no sentido 

do desenvolvimento sustentado e pensado a escala 
global. Por outro lado, a presenc;a de outro tipo de 

estrategias, ancoradas no marketing territorial , devera 

Figura 1 
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apresentar-se como um complemento, sendo que 
verificamos, hoje em dia, a valorizac;ao excessiva 
destes processos, considerados de forma isolada e 
individualizada (muitas vezes desprovidos de uma base 
de planeamento estrategico) , em detrimento daquilo 
que se afirma mais importante, o desenvolvimento 
(Figura 1 ). Neste senti do resta-nos questionar a poten
cialidade destas cidades e regi6es inteligentes em 
relac;ao ao equilibria que estabelecem, quer entre os 
dominios fisico e virtual quer entre desenvolvimento e 
marketing, tendo em conta que na actualidade, cada 

vez mais, as vantagens competitivas dos territ6r ios 
apenas poderao ser construidas apostando na valoriza

c;ao dos recursos imateriais, no conhecimento, no 
capital humano, na transferencia de informac;:ao e na 
capacidade do territ6rio inteligente em mobilizar 
acc;oes e decis6es planeadas e sustentadas. 

2. A nova economia, a Internet e a emergencia da 
cidade digital 

2.1. A cidade no contexto da nova economia, 
da inovac;ao e do conhecimento 

A revoluc;ao tecnol6gica que temos vindo a viver 

nao se relaciona apenas com a cent ralidade da infor
mac;ao e do conhecimento. Segundo Castells (2002). e 
caracterizada pela aplicac;ao destes conceitos na 
produc;ao de conhecimento e dispositivos de proces
samento/comunicac;ao da informac;ao num "ciclo de 

Nova Dimensao lntangivel 

Marketing Territorial 
Planeamento Estrategico 
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realimentac;ao" cumulative entre a inovac;ao e o seu 
uso. Deste modo, a informac;ao e o conhecimento sao 
factores dist intivos nos processes de modernizac;ao, 

progresso e desenvolvimento das sociedades actuais e 
dos territories. A economia foi·se alterando a par de 

uma diluic;ao do conceito de espac;o, surgindo, assim, 
novas formas de acc;ao socio-economica e uma "nova 

espacialidade dos territories" (SAssEN, 2001). A nova economia 
digital e/ou do conhecimento aparece com uma orientac;ao 
para os recursos digitais emergentes, centrando-se nas 
instituic;oes, pessoas e na transferencia informac;ao e 
tecnologia, metodos, processes e na aprendizagem e 
conhecimento. No fundo, estes elementos sao 
encarados na actualidade como veiculos para a criac;ao 
de riqueza assente no individuo, potenciando o seu 
poder cientifico e produtivo (GREGERSEN et al, 1997; 
CASTELLS, 2000; LUNDVALL, 2000; SERRANO et al, 2005). 

A economia digital personifica as mudanc;as 
actuais na sociedade e na economia, sendo o trabalho 

intelectual e o conhecimento elementos centrais neste 
novo contexte e os novas servic;os actividades emer· 
gentes na nova economia. Os dados, a informac;ao, o 
conhecimento e a sua posse ou a possibilidade de os 
criar e dominar, assumem·se como novas meios de 
obter vantagens competitivas no actual contexte de 
mutac;oes rapidas, concorrencia e de globalizac;ao 

(GAMA et al., 1999: 29). Assim, as caracteristicas da 
nova economia digital podem integrar-se na passive! 

participac;ao descentralizada, coerente e globalizada 
dos actores, na centralidade da informac;ao e 
conhecimento, nas competencias dos processes, na 
criatividade, na aprendizagem e na inovac;ao, como 
factores determinantes de competitividade. No fundo, 
a nova economia tem sido caracterizada pelo 
surgimento, desenvolvimento, adaptac;ao e gestae de 
novas actividades economicas, novas formas de 
organizac;ao e pela importancia da dimensao digital 
como veiculo de traduc;ao, gestao e utilizac;ao da 
informac;ao e do conhecimento (GAMA, et al., 1999). 

Par out ro !ado, a conexao entre o espac;o urbana, a 
tecnologia emergente e a nova forma de fazer 

economia levou a uma "metapolizac;ao" da cidade, em 
que as novas tecnologias de informac;ao e comunicac;ao 

revolucionaram e condicionaram as dinamicas 
economicas, sociais, tecnologicas e organizacionais 
das cidades, tornando·as i ntimamente ligadas ao 
conhecimento e a um mundo assente em plataformas 

reais e virtuais. 
Numa outra perspectiva, o conhecimento e o 

territorio desenvolvem uma relac;ao complementar, 

onde o processo de desenvolvimento territorial apre
senta ou deve apresentar, elementos como "a inova
c;ao e capacidades de adaptac;ao e regulac;ao" (COOKE, 

2002), bem como conhecimento localizado, int ransferi· 
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vel e territorializado. A importancia da aprendizagem 
colectiva explica a integrac;ao, neste contexte, da 
aprendizagem tecnica, aprendizagem e conhecimento 
acumulados e continuos, bern como o conhecimento e 
os processes de aprendizagem social {LUNDVALL, 2000). 

As cidades assumem-se como meios de inovac;ao tec
nologica, organizacional e empresarial por excelencia, 
contribuindo assim para impulsionar estas areas 
metropolitanas e de uma economia centrada na 

ap rendizagem colectiva e no conhecimento, que neste 
contexto, e especificamente localizado. A cidade e o 

expoente maximo da nova economia pais tem a capa· 
cidade de manusear, trocar e combinar conhecimento 
recorrendo a diferentes redes, bem como dispoe de 

diferentes processes de inoval):aa, recursos inovativos 
e formas organizacionais competentes e coesas, que 
revelam, por si so, uma infra·estrutura de conheci

mento que suporta facilmente a aprendizagem e a 
inovac;ao (GREGERSEN et al, 1997). 

0 reflexo do conhecimento tacite no espac;o ter· 
ritorial pode passar pelo conceito de "meio inovador" 
(CooKE et al, 1994), resultado de processes de apren· 
dizagem colectiva, como pela capacidade criativa e de 
inova,.ao nas suas diferentes verten tes. Este pressu

posto leva-nos a utilizac;ao de outro cenario (que pode 
ser considerado um patamar mais desenvolvido), que 

se prende com a emergencia do conceito de cidades e 
regioes do conhecimento. Esta acaba por ter uma 
identidade propria e uma "cultura do conhecimento" 
{GREGERSEN et al, 1997). 

2.2. A cidade digital como veiculo para a 

cidade inteligente: a Internet e o espal):o 
urbano 

Dos conceitos de globalizal):ao, rede e tecnolo· 
gia, surge-nos a conceptualizac;ao de uma sociedade 
"conectada " , sociedade onde todos, simples cidadaos, 
empresas, organizac;oes e administrac;ao publica, estao 
permanentemente ligados em rede e , atraves da qual, 
exercem as suas actividades. Esta sociedade "conec
tada" (baseada nas trocas e operac;:oes on-line, em que 
a informac;:ao e o conhecimento sao poder e fonte 

maxima de competitividade e distinl):aa economical. 
assenta, segundo Junqueiro (2002), na Internet e, 

cada vez mais, em redes similares, permitindo mate
ria lizar um novo conceito (mundo virtual) que repre· 
senta uma nova dimensao da realidade e do compor· 
tamento humano. A Internet constitui, sem qualquer 
duvida, um dos elementos centrais da nova economia 
e sociedade, nao so pelas consequencias que a sua 
massificac;ao esta a causar, em todos os sectores de 

actividade, mas tambem pelo efei to profunda que 



Do digital ao inteligente: os territor ies do conhecimento como 
estrategias de desenvolvimento e/ou de marketing terri torial 

n• 24/25 • 2005/2006 

teve na viabiliza~ao de uma dimensao da vida humana: 
a dimensao virtual (GUERREIRO, 2002}. No fundo, a 
World Wide Web assumiu-se como a matriz da revolu
~ao digital. A Web, para alem de ter colocado a Inter
net no centro da dinamica economica e social, tern 
vindo a facilitar e a exercer pressao no sentido da 
adop~ao de modelos economicos e sociais inovadores e 
mais competitivos que os anteriores. 

Hoje em dia, o territ6rio e uma complexa 

sobreposi~ao de fluxes veiculados pela Internet e por 
outras tecnologias, pessoas, bens e informa~ao, em 

que a "rede" e o "Iugar" acabam por ser dois concei· 
tos profundamente interligados. A Internet acelerou o 

movimento de convergencia das telecomunicar;oes, 
das tecnologias da informar;ao e dos meios de comuni· 
ca~ao. Contudo, tornou-se mais importante ainda, a 
facilidade com que esta come~ou a poder ser usada de 
forma global e interactiva, disponibilizando todos os 
dias novas funcionalidades aos utilizadores. Com o 
incremento do numero de utilizadores de Internet e 
com o alargamento da sua "banda" potenciou-se a 
concretizar;ao de beneficios globais que esta encerra 
em si, nomeadamente no que se refere a quantidade e 
qualidade das aplicar;oes digitais. Com os avanr;os da 
micro-electr6nica e da informatica, as relar;oes sociais 
sofreram transformar;oes radicais dado que o apareci

mento de novas redes de comunica~ao provocou 
impactos directos e profundos sobre a cidade real. E, 
assim, necessaria uma regular;ao complexa dos fluxos 
de informar;ao, partilha de competencias e fortaleci

mento da massa critica de recursos humanos num 
determinado territ6rio e nao apenas determinados 

actores para alem das infra-estruturas. As competen
cias, as politicas e os mecanismos correlatives apre· 

sentam-se determinantes para a gestao, distribuir;ao, 
acesso e partilha da informar;ao. Estes mecanismos, 
paralelos a realidade territorial aparecem no contexte 
de politicas adequadas a informar;ao e ao territorio em 
causa de que e exemplo o aparecimento da cidade 

digital, como per;as essenciais para o desenvolvimento 
centrado na informar;ao e no conhecimento, elemen· 

tos de poder na sociedade actual. 
A compressao espacio-temporal e a maior pre

senr;a, em tempo real, tern sido urn dos factores de 
expansao das chamadas cidades digitais (GouvEIA, 
2003). Todavia, podemo-nos referir a cidade digital 
como uma nova plataforma social que suporta algo de 
intermediario, uma especie de rede inter-comunitaria 

que estara entre o global eo local, reforr;ando, assim, 
o conceito de "glocal " . A cidade digital surge-nos 

como urn conceito e como o resultado de uma "poli
tica territorial"; urn sistema de pessoas e instituir;oes 
conectadas por uma infra-estrutura de comunicar;ao 
digital (como a Internet) que tern como referencia 

uma cidade real, cujos propositos variam e podem 
incluir diferentes objectives. As cidades digitais sao 
assim entendidas como uma primeira etapa para as 
cidades inteligentes, fazendo parte de uma nova 
forma de distribuir;ao do fluxo de informar;ao na socie
dade. A informar;ao e a evolur;ao tecnologica que se 
encontram na base da cria~ao destas estrategias, sao 
importantes para o espa~o urbana na medida que 
permitem a disseminar;ao da informar;ao e a constru
r;ao de novos conhecimentos. 

A implementar;ao deste tipo de iniciativa paten
cia inquestionaveis sinergias nas dinamicas de recons

tru~ao do tecido social, a desburocratiza~ao das admi
nistra~6es e a optimizar;ao, em tempo real, dos recur

sos da cidade (CARDOSO et al, 2003, referindo-se a 
LEVY, 2000). Na sequencia do defendido por Levy 
(2000) , a optimizar;ao destas sinergias reside na capa
cidade de concretizar;ao da cidade digital enquanto 
urn portal de interac~ao entre os individuos, a cidade 
e as suas institui~6es , ja que o conceito de cidade 
resulta nao apenas da "soma de urn conjunto de tangi
veis ( ... ), mas tambem de uma activa rede social e 
relacional". Consequentemente, a cidade digital nao 

se pode circunscrever a duplicar;ao, no espar;o virtual, 
dos espar;os fisicos. Deve, igualmente, integrar a 

"bidireccionalidade intrinseca ao espar;o publico que 
representa" (CARDOSO et al, 2003: 65-66). 

Segundo Lopes et al (2003), entender a cidade 
digital passa por compreender como os produtos e 

recursos digitais, assentes numa base de informa~ao 
quase ilimitada, sao utilizados no fornecimento de 
servir;os destinados a facilitar a navegar;ao social e/ou 
espacial num ambiente virtual ou fisico. Urn dos ele
mentos base para a definir;ao e compreensao das 
dinamicas da cidade digital e a premissa de que este 
tipo de cidades nao pode aparecer como oposir;ao ao 

real. Segundo Xavier (2004), tanto o "digital como o 
fisico tornam as coisas reais", nao se devendo enten

der "as cidades digitais como metilforas restritas do 
espar;o virtual " . E: neste contexto que e premente 
compreendermos a rela~ao estabelecida (ou por esta
belecer) entre o digital/vir tual e o real/fisico em 
espar;o urbane, pois desta interacr;ao decorre a finali

dade principal da criac;ao destas estrategias para as 
cidades. 

Se e assente que a maior parte das cidade digi
tais funcionam como plataformas virtuais em que o 
territorio e reflectido, nao e tao acei te que 0 virtual 
seja reflectido no territorio, isto e, que o facto de 
existir uma cidade digital fara com que o territorio 

seja alterado, condicionado ou diferentemente per
cepcionado ou planeado. E: neste sentido que, 

mediante a nossa percepr;ao, as rela~6es de genese 
entre o fisico e o virtual se apresentam, na actuali-
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dade e em alguns casas, extremamente dificul tadas. 
No nosso entender, a rela.;:ao entre o digital e o real 
tern que ser mutua e continua . A estrutura fisica das 
cidades digitais, em detrimento de urn digital mais 
desenvolvido, esta a ser cada vez mais valorizado, 

servindo de referencia para novas projectos. 
0 territ6rio, nesta perspect iva mais alargada, 

podera ser condicionado, sendo que as cidades digitais 
poderao criar, segundo Guerreiro (2002), "uma nova 

geografia social e econ6mica, pela promo.;:ao da com
petitividade das suas comunidades e pelas sinergias 

com as fronteiras fisicas do territ6rio". Se e verdade 
que o territ6rio, enquanto espa.;:o limi tado e organi

zado par sistemas de proximidade fisica e geogr<ifica, 
se op6e ao ciberespa.;:o, dimensao virtual, sem hierar

quias e regras rigidas, tambem se pode afirmar que 
estes nao sao totalmente convergentes e que a sua 

rela~ao paden~ ter que parti r de uma dimensao mais 
social, privilegiando as modos t ransversais de rela~ao 
e a fluidez das suas estruturas. 

3. As cidades e territ6rios do conhecimento como 

novas estrategias de desenvolvimento 

3. 1. A cidade inteligente no quadro do desen· 
volvimento territorial 

Da rela.;:ao entre a criat ividade e o conhecimento, 
podera surgir urn novo conceito que integra as quest6es 

territoriais, interconectando o digital com o real · a 
cidade inteligente. A capacidade das cidades para gera· 

rem e promoverem a inova~ao, a aprendizagem colectiva 
e o conhecimento, passa pela cria~ao, nos territ6rios 
locais e regionais, de estruturas capazes de promover e 
assegurar estes elementos territorialmente em conjunto 
com a dimensao digital. Neste quadro, a relac;:ao estreita 
entre o tangivel e o intangivel e a grande referencia neste 
conceito de cidade inteligente, onde a localiza~ao, tanto 
em forma de infra·estruturas, como de conhecimento, e 
essencial na sobreposic;:ao do digital sabre o real e vice· 

versa, sendo o inteligente urn patamar posterior ao digi
tal. Estes territ6rios estao munidos de urn meio de infor· 

ma.;:ao, cientificidade e inova~ao, sendo receptivos a 
mudan~a imposta pela informa~ao e globaliza.;:ao, e a sua 
flexibilidade reflectida no espa~o, considerando-os 
espa~os inteligentes. A regiao inteligente, a luz de uma 

comunidade do conhecimento, aparece-nos como uma 
regiao geogr<ifica complexa, form ada por cidades e locais 
de influencia onde a tecnologia flui com maior facilidade, 

na perspectiva da produc;:ao, uso e dissemina~ao. 
Apresentando-se como "regi6es dinamicas de ina· 

va~ao" (FLORIDA, 1995; KOMNINOS, 2002; RADOVANOVIC, 
2003), as cidades e regioes do conhecimento inserem-se 
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num ambiente favoravel ao desenvolvimento tecnol6gico, 

econ6mico e social , estando na presenc;:a de urn forte 
relacionamento dos sectores produtivos com processos de 

I&D, bern como universidades, incubadoras, centros 
tecnol6gicos, significando uma mao-de-obra qualificada, 

urn grande investimento em inovac;:ao e investiga~ao e 
uma economia voltada para o conhecimento e para o 

desenvolvimento cientifico. Nesta perspectiva, tanto nos 
dominios tangivel como intangivel, as apostas e politicas 
(urbanas, tecnol6gicas e do conhecimento) definidas 
pelas entidades responsaveis sao preponderantes na 
concerta~ao de estrategias para as territ6rios (Figura 2). 

As denominadas cidades e/ou regi6es inteligen
tes privilegiam no territ6rio o conhecimento e a 
aprendizagem, bem como as relacionamentos possiveis 
ent re as diferentes bases institucionais (HuosoN, 
1999). Deste modo, Florida (1995: 527), com base no 
conceito inicialmente apresentado, considera que as 

learning regions, que come~am a ser pontos nodais 
para a cria~ao de conhecimento e para a aprendiza

gem na nova era do global e do capitalismo baseado 
no conhecimento, funcionam como colectores e locais 
de armazenamento de conhecimento ~ ideias que 
proporcionam as infra·estruturas e a atmosfera fun· 

damental a circula~ao e desenvolvimento do conheci· 
menta, das ideias, da aprendizagem e da inovac;:ao. As 
learning regions sao consideradas territ6rios bem 
posicionados para "desenvolver opc;:oes e solu~6es 

concertadas de cooperac;:ao e integrac;:ao econ6mica de 

t ipo territorial e funcional" (SERRANO et at, 2005: 101). 
A cidade inteligente, pensada de forma conceptual a 
luz da learning region (FLORIDA, 1995), solidificou·se, 
segundo Komninos (2002), com uma serie de 

projectos-piloto que permitiram a gestao, par parte 
das cidades, da informa~ao e do conhecimento, quali· 
ficando a cidade como um meio digital e inteligente. 
Esta e encarada como uma nova estrategia de desen· 
volvimento em que existe urn forte incremento da 
competitividade entre as espa~os urbanos. Todos estes 
projectos e aplica~oes abriram, assim, novas caminhos 
para as cidades e regi6es inteligentes. Segundo o 
Intelligent Community Forum (ICF), a comunidade 

intetigente (ou cidade inteligente, wired city, smart 
city e e-city), num primeiro momenta, define-se pela 

largura da sua banda de acesso, aplicavel as cidades, 
mas tambem a regioes e paises que veem na Internet e 
nas redes de informa~ao tecnol6gica instrumentos 
essenciais para o desenvolvimento. Todavia, a sua 
distribui~ao a diferentes escalas, configura desigual

dades e cria problematicas na rela~ao entre inclusao e 
info·exclusao, dependendo das op~oes e apostas de 

desenvolvimento dos paises, regi6es e cidades no que 
concerne a este tipo de infra-estruturas e estrategias. 
As novas tecnologias de informa~ao e comunica.;:ao 
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terao de funcionar como plataformas de apoio ao desenvol

vimento assente nas estruturas fisicas de educa~ao, 
ensino, investiga~ao, inova~ao, govemo local, regional e 
nacional, cultura e comercio. 

A comunidade inteligente tera nos seus cidadaos 

e infra-estruturas a for~a motriz de utiliza~ao e 
adapta~ao a esta nova forma de pensar , permitindo

lhes a dota~ao de instrumentos que lhes possam 
dar vantagens competitivas em novos empregos, 
novas sociabilidades e maior flexibilidade e compe
titividade na economia. Desta forma, o ICF acrescenta 
que a infra-estrutura de banda larga, a for~a de 

trabalho dotada de conhecimento, a inova~ao, a 
democracia digital e as novas actividades ligadas ao 

marketing e design, sao factores criticos para a 
cria~ao com sucesso de novas comunidades inteli
gentes. 

Nesta perspect iva, para Simmie et a/ (2002}, a 
learning reg ion e "urn territ6rio caracterizado por 

processes territoriais de inova~ao, por processes de 
territorializa~ao das empresas e por processes de 
aprendizagem", muito para alem do inicialmente 
definido pelo ICF, isto e, o determinismo ligado a 
largura da banda das diferentes areas. Todavia, 
segundo Simmie (1997), s6 podem ser consideradas 

cidades inteligentes, aquelas onde o tangivel (quanti
ficado em infra-estruturas e servi~os) e o intangivel 
(capital intelectual, recursos humanos e conhecimento 

t;kito) constituem a base da comunica~ao digital e 
trocas de ambiente nestas cidades e territories. 

3.2. 0 tangivel e o intangivel: das ilhas de 

inovac;:ao ao conhecimento como vectores 
estrategicos para a construc;:ao de t erritories 
inteligentes 

Da rela~ao entre o tangivel e o intangivel, entre 
o fisico/real e o digital/vir tual, retiramos a premissa · 
que os diferentes actores, quer locais quer regionais, 
sao OS "principais vectores de transmissao territorial 
do conhecimento, e a natureza desses relacionamen
tos que esta, em grande medida, na base da qualidade 

do sistema territorial de aquisi~ao e acumula~ao de 
conhecimento" (SERRANO et at, 2005: 102). A cidade 

inteligente e, aqui, fru to dos relacionamentos que vao 
para alem da "simples" rela~ao entre o fisico e o 
virtual, isto e, depende das liga~oes entre as diferen

tes esferas de ac~ao (locais e regionais, da cidade ou 
da regiao), baseadas em modelos que contemplam o 

territ6rio, a inova~ao, o capital intelectual, o conhe
cimento e a aprendizagem, estes ultimos de forma 

localizada, colectiva e interactiva. Neste contexte, a 
cidade inteligente assume o seu principal sentido na 

conjuga~ao entre o espa~o real e o espa~o digital, nos 
dominies tangivel e intangivel (Figura 2). 
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Da charneira desta relac;:ao, na nossa perspec

t iva, surge-nos uma aproximac;:ao mais especifica do 
conceito de cidade do conhecimento, isto e, uma 
cidade de suporte digital, mas que contempla e tern 
como objectivo a valorizac;:ao do territorio. Conside

ramos uma cidade e/ou territorio inteligente quando a 
existencia ou criac;:ao de um espac;:o digital/virtual esta 
relacionado com uma comunidade de pessoas e produ
tores real, caracterizados por urn elevado nivel de 
instruc;:ao e uso de inovac;:6es. Logo, as aplicac;:6es 
tecnologicas tern que ser implementadas a par de 
"ilhas de inovac;:ao" reais onde os territ6rios inteligen
tes assumam , segundo Komninos (2002), em si mes
mos, duas componentes principais: uma comunidade 
humana, definida geograficamente, em que se desen
volvem redes economicas, sociais, institucionais e de 
informac;:ao que potenciam o conhecimento e a inova
c;:ao , e, por outro lado, urn conjunto de infra-estrutu
ras baseadas nas TIC's e uma diversidade de instru
mentos que optimizem a gestao do conhecimento, o 

desenvolvimento tecnol6gico e a inovac;:ao, bern como 
todas as acc;:6es, limites e contextos do ciberespac;:o e 

das plataformas digitais. 
Consequentemente, usamos o termo "cidade 

inteligente" para caracterizar areas (comunidades, 
bairros, distritos, cidades, regi6es) que tern a compe

tencia, por urn lado, de albergar em si o ensino, o 
desenvolvimento tecnol6gico e os procedimentos de 
inovac;:ao, e, par outro, espac;:os digi tais, processa
mento de informac;:ao, t ransferencia de conhecimento 
e instrumentos tecnologicos (KOMNINos, 2002: 198), 
sendo que cada cidade digital nao e necessariamente 
inteligente, mas todas as que sao inteligentes tern 

uma componente digital associada a elas. Neste con
texto, nao e suficiente desenvolver infra-estruturas 

digitais e de transferencia de conhecimento para 
encararmos urn territ6rio como inteligen te. A banda 

larga e os cabos de fibra 6ptica, entre outros, nao 
sao, por si s6, provas e significado de "inteligencia", 
esta e dependente de faculdades que se prendem com 
a competencia, o talento, o coeficiente de 
inteligencia e a adaptac;:ao social dos individuos 

(FLORIDA, 1995; 5ASSEN, 2001 ; KOMNINOS, 2002; SERRANO 
eta/, 2005). 

A visao muitas vezes apresentada e, na nossa 
opiniao, redutora, pois separa claramente os dois 

dominios, aspecto que nao se coaduna com a nossa 
forma de pensar (em que estas duas dimens6es 
deverao estar interligadas). Consequentemente, temos 
que encarar a presente cidade como resultado da forte 
interacc;:ao entre o digital e o f isico, sendo que ocorre 

10 

Ricardo Fernandes e Rui Gama 

em todas as func;:6es da cidade onde isso e possivel. 
Esta interacc;:ao ent re o espac;:o fisico e o digital 
acontece nas actividades do quotidiano e na forma 

como estas actividades se materializam no espac;:o 
fisico e electronico de urn local de trabalho, de uma 

habitac;:ao ou de uma comunidade. 
Como aponta Lopes et a/ (2003), e necessaria 

desenhar espac;:os digitais de maneira a que respeitem 
a funcionalidade e associac;:6es simb6licas que os 
espac;:os fisicos contem. Logo, deve-se considerar que 
o incremento que se verifica no usa das TIC's afecta a 
nossa percepc;:ao e utilizac;:ao das comunidades fisicas e 
sociais que nos rodeiam. 0 desafio com que nos depa
ramos quando falamos no desenvolvimento de cidades 
e regioes inteligentes centra-se na construc;:ao de uma 
relac;:ao salida entre o digital e o fisico, que aproveite 
as vantagens entre eles existentes e conduza, como 
objectivo central, para a valorizac;:ao e potencializac;:ao 
do terri torio e da sociedade. 

Contudo, numa cidade inteligente, por oposic;:ao 

ao apontado anteriormente, a relac;:ao entre o real e o 
virtual acaba por ser, muitas das vezes, limitada por 

urn dos dominios ou pela interconexao dos dois (Flo
rida, 1995; MITCHELL, 1999; 5ASSEN, 2001 ; KOMNINOS, 

2002; SIMMIE eta/, 2002; GOUVEIA, 2003). 0 principia da 
transferencia de func;:6es reais para os espac;:os virtuais 
mantem-se, mas o cerne esta ligado, de forma mais 
especifica, ao conhecimento, investigac;:ao, educac;:ao e 
desenvolvimento tecnol6gico. Estas func;:6es, como 
integram uma enorme quantidade e diversidade de 
informac;:ao, sao urn campo oportuno para o uso das 
tecnologias de informac;:ao e de comunicac;:ao, gestao 

de conhecimento e tecnologias de comunicac;:ao remo
tas. Neste contexto, as func;:6es primarias que, numa 
cidade inteligente, podem ser desenvolvidas no espac;:o 
virtual, estao intimamente ligadas com os ambientes 
inovadores, como a investigac;:ao, desenvolvimento tec
nol6gico, transferencia de tecnologia, servic;:os de 
desenvolvimento de produto, cooperac;:ao e redes tecno
l6gicas (Figura 3). 

A cidade inteligente, no quadro actual, pode ser 
considerada "uma ilha (comunidade) de inovac;:ao 

tecnol6gica que integra as func;:6es de desenvolvi
mento de inovac;:ao, reais e digitais/virtuais" (KOM

NINOS, 2002: 201 ), ou noutra perspectiva urn con junto 
de "ilhas", onde as suas func;:6es se prendem com a 
produc;:ao de conhecimento (I&D), t ransferencia de 
tecnologia, entre outros, sendo que estas func;:6es sao 
desenvolvidas em ambos os espac;:os, com interacc;:ao 
directa dos individuos no espac;:o real e, atraves das 
TIC's, no espac;:o virtual. 
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Neste sentido, existem, segundo Kornninos (2002), 

tres componentes basicas na cidade inteligente: uma ilha 

de inova<;ao formada por uma comunidade de pessoas, 

actividades de produ<;ao, troca e outras; um sistema de 
inova<;ao virtual que inclui, por um lado, instrumentos de 

gestao de conhecimento e, por outro, um sistema de 
tecnologias de informa<;ao para provisao on·line de 

informa<;ao e servi<;os de inova<;ao; e, por ultimo, a inter· 
rela<;ao entre o sistema de inova<;ao real eo virtual, isto e, 

o uso do ultimo pela cornunidade cientifica (Figura 4). Estes 
elementos estao relacionados corn os dois espa<;os, o real e 
o virtual, e a sua relac;ao cria um novo "sistema de 
inovac;ao real-virtual" (KOMNINOS, 2002). 
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A conjuga<;ao entre os sistemas de inovac;ao real e 
virtual requer que as fun<;oes da "ilha" de inovac;ao 

possam ser reconstruidas para que seja fiavel trabalha· las 
no espac;o virtual, sendo que a "digitalidade" de uma 

fun<;ao nao e uma simples projecc;ao desta no espa~o 
virtual, esta pressupoe "uma desmaterializa<;ao e decom· 

posi<;ao para os seus elementos base, codifica<;ao dos seus 

procedimentos e reconstruc;ao com o uso de metodos e 
tecnologias que substituam a complexidade da interac· 

<;ao humana directa e a criatividade humana em lidar 

com o inesperado, com circunstancias para alem das 

regras e na resolu<;ao de problemas desconhecidos" 
(KOMNINOS, 2002: 202). 

E de referir, igualmente, que o sistema virtual 
de inova<;ao inclui instrumentos de gestae de conhe· 

cimento que se relacionam no ciberespa<;o com agen· 
tes inteligentes e sistemas de novas tecnologias de 

informa<;ao e comunicac;ao, em operac;oes on-line de 

func;oes relacionadas com o conhecimento e a inova· 

<;ao. Dentro deste item podemos destacar a Internet, 

as aplicac;oes multimedia, os servic;os on·line, a edu· 

ca<;ao remota, a transfer€mcia de dados, informa<;ao e 
conhecimento, entre outros. Este ambiente virtual de 

suporte do sistema de inovac;ao e conhecimento pode 

ser descrito como uma combina<;ao de redes de cornu· 

nicac;ao, servic;os remotes, informac;oes de bases de 

dados de mercado e outras, bern como uma rede de 

fortes rela<;6es entre compradores, empresas, produ· 

tores e usuaries. Desta forma e segundo Komninos 

(2002). podemos falar em cidade inteligente na sua 

plenitude, quando 0 ambiente virtual de inova<;ao e 
criado como uma projec~ao do sistema de inova<;ao 
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real, que facilita e suporta as fun~oes do sistema real. 
A inter-rela~ao e a integra~ao de varios niveis 

(distrito, meios inovadores, fun<;oes de conhecimento 
e inova<;ao e sistema de inova~ao), geram um sis· 
tema/distrito de inova~ao real-virtual, onde as rela· 
<;:6es entre o conhecimento e as comunica<;:oes sao 

optimizadas pelo uso das tecnologias de informac;ao e 
tecnologias de gestao de conhecimento. Estas rela· 

~oes, formadas por aplica~oes real-virtual, incremen· 
tam a capacidade de uma comunidade criar um distrito 

pleno de criatividade, nao·estandardizado, inovando 
constantemente e com grande competitividade dos seus 

produtos. A conexao entre os sistemas de inovac;ao 
virtual e real transmite·nos a fun~ao da ilha de inova· 

<;:ao reflectida no espa~o virtual, desmaterializando os 
conteudos e codificando alguns tipos de conhecimento 
colectivo. Neste "sistema de inovac;ao real-virtual " 
(KOMNINOS, 2002), a componente virtual torna os pro· 

cessos na ilha de inovac;ao mais faceis e rapidos, isto 
e, 0 desenvolvimento do conhecimento, a transferen· 

cia de tecnologia, a criac;ao de novas produtos e pro· 
cedimentos e a cotaborac;ao sao, assim, facilitados, 

caminhando na direc<;:ao a uma nova economia com um 
maior crescimento e desenvolvimento. 

Na sequencia, Komninos (2002) aponta quatro 
fun<;:oes da cidade inteligente: a produc;ao de conhe· 
cimento (I&D); a transferencia de tecnotogia; o finan
ciamento da inova<;:ao; o desenvolvimento de novas 
produtos e 0 trabalho em rede, as quais podemos 

juntar o desenvolvimento de novas servi<;os, os dife· 
rentes processos de produ~ao e as actividades de 
colabora<;:ao tecnol6gica. Estas func;oes sao desenrola· 
das em dois espa~os em paralelo: o espa~o real, como 
interac<;ao humana directa, e o espac;o virtual, par via 
das novas tecnologias de informac;ao e de comuni
ca~ao, como eo exemplo da Internet. Posteriormente, 
em 2006, este mesmo autor reformulou as fun~oes 
iniciais que tinha apresentado para a cidade 

inteligente, apontando quatro "novas" principais 
fun<;oes para a cidade inteligente assentes na logica do 

cruzamento do digi tal e do real: (1) a inteligencia 
estrategica colectiva; (2) a trans{erencio de 

tecno/ogio; (3) a inovat;ao colaborativa; e, par ultimo, 
(4) a promoc;ao de clusters e /ugares, formando desta 

forma uma nova "arquitectura" da cidade inte· 

ligente. 
No que se refere a inteligencia estrategica 

colectivo, podemos afirmar que a inteligencia estrate
gica e um campo da inova~ao de grande importancia 
na sociedade de informac;ao em que vivemos na actua
lidade, verificando-se desta forma, que as cidades 

apostam hoje em dia numa inteligencia estrategica 
colectiva em que o armazenamento, criac;ao e disse· 
minac;ao de informa<;ao e conhecimento estao deposi· 

12 

Ricardo Fernandes e Rui Gomo 

tados numa relac;ao entre elementos como as pessoas, 
a comunidade e o cluster de negocios. Assim, este tipo 
de inteligencia, ao contrario da inteligencia ligada aos 
negocios, e cooperativa, resul tando a interliga~ao 

entre diferentes actores na partilha de conhecimento 
de forma tacita, cumulativa e localizada. Com a cone
xao entre o ambiente real e uma nova plataforma 
digital cooperativa, desenvolvem-se novas campos na 

esfera do conhecimento, como por exemplo, a audita· 
ria tecnol6gica e o benchmarking. A auditoria tecnol6· 
gica e o mercado permitem o armazenamento, ana· 
lise, compreensao e difusao de informac;ao de forma 

sistematica, integrando num mesmo patamar o conhe· 
cimento de novas produtos, tecnologias, estatisticas 

tecnol6gicas, indicadores de performance e informa· 
~oes de mercado, prec;os, entre outros (KOMNINOS, 
2006). Assim, a partir de ptataformas digitais, a base 
da inteligencia estrategica colectiva reside na utiliza· 
c;ao destas para o armazenamento em repositories 
digitais, facilitando desta forma a sua consulta e 

troca. Por outro lado, o benchmarking permite compa
rar situa<;:oes e recolher das comparac;oes as suas boas 
pr<!ticas e lic;oes para casas especificos, constru · 
indo, deste modo, um conhecimento acumulado e 
uma inteligencia versatil e adaptada aos diferentes 
casas. 

A t ransferencia de tecnologia pressupoe, 
segundo Komninos (2006), a passagem de know-how de 
institui~oes de I&D para outras organiza~oes, sendo 

que, neste sentido, a par de in tel igencia estrategica 
colectiva, e um dos elementos mais importantes para 
a constru~ao e arquitectura da cidade inteligente, 
materializando-se em licenciamentos, atribuic;ao de 
patentes, 1&0 cooperative, spin-off's, entre outros. Na 
logica da cidade in teligente vista como a relac;ao entre 
as esferas real e digital, sao de sublinhar as novas 

fun~oes do digital na prossecuc;ao do processo de 
transferencia de tecnologia. Neste contexto, "as 

plataformas digitais facilitam a transferencia de tee· 
nologia em bases de dados de tecnologias de resulta· 
dos de 1&0" (KOMNINOS, 2006: 6). 

A inova~ao colaborativa corresponde a uma nova 
forma de inova~ao que reconhece as comunidades e as 
redes como condic;oes fundamentais para a inovac;ao. A 
interac<;:ao com comunidades cientificas de diferentes 
campos tematicos, papeis, capacidades ao tonga da 
cadeia de inova<;:ao, torna-se um elemento importante 

para a criac;ao de novos produtos e para o enriqueci· 
menta da capacidade criativa e inovadora dos agentes 

do sistema de inovac;ao. Neste sentido, a inova<;:ao ja 
nao e alga que surge do individual, mas de um colec· 
tivo de inteligencia estrategica e de rela<;:6es entre 
elementos do sistema de inova~ao, economia, indus· 
tria e sociedade. Contextualmente, as plataformas 
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digitais aparecem, na sua relar;:ao com o fisico, como 
ambientes virtuais que facilitam a cooperar;:ao e trans

ferenda entre os agentes, materializando-se na for
mar;:ao de clusters virtuais que reflectem as relar;:iies 

no territorio e estao munidos de instrumentos de 
gestao de inovar;:ao, design, criatividade, mercado, 
auditoria e marketing. Estas plataformas, como e 
exemplo o ONLI Projectl , oferecem ambientes 

colaborativos para o desenvolvimento de produtos, 
resolur;:ao de problemas passo-a-passo, urn acrescimo 

de novas fases e ideias para o desenvolvimento do 
produto, novas metodologias e instrumentos, e, 
aprendizagem e experimentar;:ao atraves de simular;:ao 
(KOMNINOS, 2006: 7). 0 resultado desta funr;:ao e 0 

"incremento das capacidades humanas de inovar;:ao, 
devido a colaborar;:ao e disponibilizar;:ao de tecnologias 
avanr;:adas e instrumentos de desenvolvimento de pro

dutos, ate mesmo ao mais remota trabalhador do 
conhecimento" (KOMNINOS, 2006: 7). 

Por ultimo, temos obrigatoriamente que falar na 

promoc;ao de clusters e lugares, que hoje em dia 
parece fortemente ligada as novas tendencias das 
relar;:iies entre os territories inteligentes e o marketing 

terri torial estrategico. Assim, com base na relar;:ao 
entre o digital e o real, temos que sublinhar a impor

tfmcia da valorizar;:ao dos instrumentos virtuais, 
nomeadamente a Internet, para a promor;:ao dos terri
tories reais atraves de marketing directo, atracr;:ao de 
pessoas e investimentos, trocas comerciais, e-lear

ning, e-commerce, e-health, entre outros. Neste 
contexte, se estas plataformas digitais representarem 
plenamente 0 conceito de cidade inteligente, isto e, 
traduzirem e repercutirem o territorio real no dominic 
virtual e vice-versa, podemos concluir que estao a ser 
valorizados lugares, cidades, regiiies e clusters. Assim, 
existira uma conexao entre duas grandes redes, uma 
digital e outra real, sendo que os espar;:os virtuais 
facili tarao e desenvolverao novas relar;:iies no espar;:o 

fisico, bern como a redur;:ao de custos de transacr;:iies, 
logistica, os processes de marketing, publicidade e 
promor;:ao dos actores, o conhecimento, informar;:iies, 
regras, regulamentos, atribuir;:ao de incentives, parce
rias, servir;:os e transferencia de informar;:ao, tecnolo

gia e conhecimento. 
Consequentemente, e urgente desenvolver ini

ciativas estrategicas para as cidades e regiiies, num 
formato de "acr;:iies-piloto" perfeitamente adaptadas a 

velocidade, capacidade de absorr;:ao e patamar tecno
logico de cada territorio, de modo a que em funr;:ao 
dos resultados que vao sendo observados se possa, 
progressivamente, ir alargando o alvo de intervenr;:ao e os 

2 Rede Europcoia de lnova~ao · www.newvwnturetools.net 

campos tematicos dos projectos. Neste contexte, torna
se importante avaliar e corrigir o implementado ate ao 

momenta, com vista a potenciar e calibrar as iniciativas, 
sem nunca esquecer o territorio e a popular;:ao. Desta 
forma, Radovanovic (2003) lanr;:a uma nova perspectiva 
acerca da cidade inteligente que nao se prende apenas 

com a questao tecnologica. A cidade, neste contexte, 
deve ser capaz de gerir os seus recursos, principalmente 

os humanos, apostando no capital intelectual, na educa
r;:ao, sendo esta ultima importantissima para a criar;:ao de 

"inteligencia territorializada " , intersectando o conceito 
de cidade inteligente com o paradigma do capital intelec
tual. 

Em suma, as "cidades e regiiies inteligentes sao 
territories com grande capacidade para a aprendizagem e 
inovar;:ao, que sao construidas com base na criatividade 
da sua popular;:ao, das suas instituir;:iies de criar;:ao de 

conhecimento e na sua infra-estrutura digital de comuni · 
car;:ao e gestao de conhecimento ( ... ) constituindo siste
mas de inovar;:ao avanr;:ados, nos quais os mecanismos 
institucionais de criar;:ao e aplicar;:ao de conhecimento sao 
facilitados por espar;:os digitais e instrumentos on-line 
para comunicar;:ao e gestao de conhecimento" (Komninos, 
2006: 1). Neste sentido, nao existem duvidas de que a 
componente digital faz com que os processes num 
ambiente inovador se tornem mais simplificados e rapi
dos, com o desenvolvimento do conhecimento, transfe
rencia de tecnologia, criar;:ao de novas produtos e proce
dimentos, trabalho em rede e cooperar;:ao, tendo todos 
estes aspectos nao so uma enonme importancia para a 

nova economia do conhecimento, como tambem para o 
incremento de condir;:iies de prosperidade neste novo 

seculo. 0 inteligente surge, assim, como uma nova 
estrategia a diferentes escalas, sendo neste sentido 

fundamental analisarmos diferentes casas a diferentes 
escalas, para percebermos totalmente o concei to de 
cidade inteligente. 

4. 0 marketing territorial e os ter ritories baseados 
no conhecimento: uma primeira abordagem 

As cidades e as regiiies coabitaram desde cedo 
com as logicas de mercado e com os principios gerais 

do marketing, espar;:os que se reflectiam como con

glomerados de relar;:iies entre empresas, instituir;:iies, 
residentes e visitantes. Contudo, o marketing territo
rial tern vindo a ser utilizado como ferramenta de 

promor;:ao economica das cidades, na realizar;:ao de 

grandes eventos, em reestruturar;:iies urbanas profun

das e para a promor;:ao turistica dos territories, das 
empresas e das pessoas. Apos a fase em que o marke

ting dos territories simbolizava promor;:ao dos lugares, 
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observa-se agora que os territ6rios, no decorrer do 
tempo, tentam "assumir caracteristicas especificas e 

especiais num processo de competitividade acrescida 

e global" (CIDRAIS, 1998: 15). Oeste modo, o marketing 

territorial afirma-se como um processo de gesUio 
territorial, de descentralizac;ao de poder e busca de 
desenvolvimento local, sendo um integrador das van

tagens competitivas do Lugar numa 6ptica de desen

volvimento s6cio-econ6mico e territorial (CIDRAIS, 

1998; KOTLER et al, 1999), a semelhanc;a do que se 
encontra na genese do conceito de cidade inteligente. 

0 "place marketing" ("city marketing", "marke

t ing territorial", "marketing urbana", "marketing do 

Lugar", entre outras denominac;oes) surge como um 

dos elementos centrais do planeamento estrategico 
das cidades e regioes, part indo das suas singularidades 
e especificidades, integrando-as e projectando-as num 

contexto global de competitividade, tendo em conta a 

sua vocac;ao e visao, promovendo·as e afi rmando-as. 
Segundo Cidrais (1998), os agentes territoriais assu

mem aqui o papel mais importante para o desenvolvi
mento local, na concertac;ao de acc;oes, na salva

guarda de recursos e na proliferac;ao de dinamicas 

assentes numa forte organizac;ao das inter-relac;oes 
entre agentes territoriais. Neste sentido, o marketing 

territorial tern vindo a ser discutido por inumeros 

autores (KEARNS et al, 1993; NOISETTE et al, 1996; 
(IDRAIS, 1998; KOTLER et al 1999; BENKO, 2000; VAN DEN 

BERG et a/, 2002), definindo-se a partir de duas gran

des aproximac;oes. Num primeiro momenta, considera

se marketing territorial "um instrumento de apoio as 
estrategias de desenvolvimento das cidades e das 

regioes que se integra numa l6gica racional de capita
lismo flexivel em que o cruzamento entre o imateriat 

(comunicac;ao e conhecimento) e as pessoas e as enti

dades ganha retevancia" (CIDRAIS, 1998). Oeste modo, 

o marketing adaptado ao territ6rio reflecte-se num 
conjunto de actividades cujo objectivo se prende com 

a optimizac;ao das func;oes urbanas, caracteristicas e 
condic;oes, quer para os seus habitantes e para as 

empresas, quer para os seus turistas ou visitantes, 

sendo encarado como um conjunto de actividades de 

suporte ao desenvolvimento de um Iugar, regiao ou 
pais atraves da melhoria da sua capacidade concorren
cial (colocando o territ6rio "no mercado" ou fortale

cendo o seu "ranking" e posic;ao no mesmo). E, assim, 

para os diferentes territ6rios, uma matriz de desen

votvimento sustentado assente num plano estrategico 

previamente delineado e coeso. 
Uma outra perspectiva do marketing territorial 

e/ou urbana, reside na associac;:ao entre a "venda 
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dos tugares" (KEARNS et al, 1993) e a cidade, 

raduzindo·se num incremento da comodidade dos 

espac;:os e dos seus individuos, sendo os lugares 
involucres de potencial social e econ6mico em 

constante competitividade com outros mercados 
abertos, com partilha de capital e com inovac;:ao, no 

contexto da nova economia e da sociedade da 

informac;:ao e do conhecimento e no quadro da 
emerg€mcia das cidades inteligentes. De forma a 

suportar a elevada compet itividade, a gestao urbana 
tera que se organizar eficientemente e aceder 

a estrategias orientadas pelo marketing numa linha 

de competic;:ao e interdependencia entre cidades 
num contexto de internacionalizac;:ao e alargamento 

das escalas espaciais das retac;:oes econ6micas. 

No actual contexto de gtobalizac;:ao dos territ6rios e 
da sua dotac;:ao de caracteristicas ligadas a "intelig€mcia" 

tecnol6gica e territorial, o marketing territorial assume 

uma estreita necessidade em desenvolver estrategias 
arrojadas de afirmac;:ao, promoc;:ao e mobilizac;:ao de 

recursos em busca da atracc;:ao e fixac;:ao de bens, 
capital humano, recursos financeiros e investimento, 

pois s6 desta forma os territ6rios entrarao no "mercado 

global" de forma competitiva. 0 planeamento estrategico, 
no quadro dos territ6rios do conhecimento, pode ser 

perspectivado na 6ptica do marketing territorial, dando 

origem, nas suas diferentes esferas, ao denominado 
por "marketing estrategico do territ6rio", resultando 

da "actuac;:ao dos diferentes agentes e da comunicac;:ao 

que os diversos componentes do territ6rio estabelecem 

com os publicos que se relacionam" (CIDRAIS, 1998: 
44). Neste ambito, o marketing territorial deve ser o 

processo estrategico de analise e gestao das condic;:oes 
de competitividade das cidades e regioes de forma 

integrada, complexa e participada, pressupondo uma 

outra forma de observar e pensar o territ6rio. Este 
apresenta uma pan6plia de estrategias para a 

sustentabHidade social , econ6mica, cultural e politica, 

podendo ser responsavel peta regulac;:ao e planeamento do 
espac;:o territorial e digital (NOISETTE eta/, 1996). 

Os lugares, cidades e regioes tern necessidade 

de desenvolver um planeamento estrategico de marke
ting a par daquele que tern sido desenvolvido para os 

produtos nas empresas ao Iongo dos anos. A emergen
cia das chamadas cidades e regioes do conhecimento, 

na sua concepc;:ao global, pode funcionar como uma 

matriz para o desenvolvimento de processes estrategi

cos de marketing territoriaL Contudo, estes processes 
sao bern mais dificeis pois sao aplicados a espac;:os 

territoriais, onde um grupo vasto de actores interagem 
e onde as dinamicas sao mais importantes do que 
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Figura 5 

Capacidade organizativa e posiclonamento dos territories do conhecimento numa optica do marketing 

aquelas que verificamos nas empresas. Oeste modo, 
como nos aponta Kotler et at (1999}, o processo estra
tegico de marketing territorial e deveras complexo, 
contemplando cinco grandes etapas essenciais e repre
sentativas: uma auditoria do Iugar I cidade/ regiao (muitas 

das vezes atraves de instrumentos como o benchmarking e 
a analise SWOT); a formulac;:ao de uma visao e 

definic;:ao de grandes metas e objectives; a formulac;:ao 
de uma estrategia; elaborac;:ao de um plano de acc;:ao; 

e, por ultimo, a implementac;:ao e 0 centrale. 
A rela<;ao entre a cidade inteligente e o marke

ting territorial depende de uma visao estrategica, das 
condi<;6es espaciais e econ6micas, da lideranc;:a, do 
suporte politico e social, da performance destas 
regi6es do conhecimento, quer ao nivel real quer na 
dimensao virtual, em diferentes esferas de acc;:ao 
(economica, social, organizacional, entre outras) e da 
cooperac;:ao e organizac;:ao, formulando-se urn posicio· 
namento para o terri t6rio (Figura 5). Considerando a 

capacidade organizativa como a capacidade de envoi· 
ver os diferentes actores e, com a sua contribuic;:ao, 
criar novas ideias, desenvolver novas politicas e 
implementa· las para urn desenvolvimento mais susten· 
tado, temos que considerar a existencia de alguns 

factores determinantes que contribuem para estas 
dinamicas: a organizac;:ao administrativa , as redes 
estrategicas, a lideranc;:a, a visao e estrategia, as 

condic;:6es espac;:o·econ6micas e o suporte social (VAN 

DEN BERG et al, 1999). Como e geralmente aceite, as 

estrategias de marketing territorial sao "instrumentos 
a disposic;:ao das cidades e regi6es para a promoc;:ao do 

desenvolvimento baseado num planeamento estrate
gico" (CIDRAIS, 1998: 8). 

Considerando o planeamento estrategico como 
urn conceito previamente adquirido, urn instrumento 
que oferece uma visao global e inter-sector ial a Iongo 
prazo, que formula objectives e centra recursos em 
dominies criticos, e essencial que o marketing territo· 

rial seja urn dos seus complementos e que os seus 

objectives adquiram um cariz de desenvolvimento 
s6cio·econ6mico para os diferentes segmentos, esferas 
e elementos da cidade do conhecimento (Figura 6) . 
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Possiveis segmentos seleccionados e elementos definidos para o mar· 
keting territorial numa cidade do conhecimento 

Tendo em conta a especificidade, a v1sao e o 
posicionamento dos territories do conhecimento, numa 
6ptica de marketing territorial estrategico, existem 
alguns elementos que podem, de forma interligada, 
compor o panorama de aposta e valorizac;:ao. Neste 
sentido, a "rede" que se devera constituir tera que 
contemplar diferentes agentes e factores (como as 
empresas, a investigac;:ao e o desenvolvimento, centres 

de investigac;:ao, universidades e laborat6rios, as 
investidores, quer externos quer internes, as infra

·estruturas tecnol6gicas e digitais, e o estado, entre 
outros) que neste contexte, muitas das vezes, sao 

comuns a estrategia das cidades e regi6es inteligentes. 
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A cidade, tendo em conta as suas caracteristicas 
de base (clima, composi<;:ao do tecido urbane e eco
nomico, posi<;:ao geogrMica, historia, etc. ), pode defi 
nir uma estrategia coerente que the de uma nova 
imagem, novas representa<;:oes e sirva de base para 

obter vantagens competitivas no mundo virtual e real , 
tratando-se de uma cidade do conhecimento. 0 posi

cionamento da cidade num contexte cada vez mais 
competitive, depende das infra-estruturas digitais e 
reais , das politicas adoptadas e da forma como se 
va loriza no global. Trata-se de "optar por uma estra
tegia de diferencia<;:iio que permita dar uma personali 
dade clara a cidade para que obtenha um lugar precise 
na consciencia dos individuos, dos decisores ( ... ). dos 
meios de opiniao, etc." (BENKO, 2000: 6-7). Parti
lhando da criatividade, do conhecimento, das novas 
tecnologias presentes na sociedade nesta nova forma 
de pensar a economi a e a cidade, o marketing ter rito
rial tera que apostar repetidamente numa promo<;:ao e 
valoriza<;:ao que esteja directamente relacionada com 
o desenvolvimento desse espa<;:o especifico. Por outro 
tado, a percep<;:ao da cidade tera que mudar de uma 
visao mais fordista, onde as industrias tinham um lugar 
cimentado, para outra, em que a cidade e vista como 
um polo cultural, social, economico e tecnol6gico 
moderno. Neste contexte de rela<;:ao entre o marketing 

e os territories inteligentes, existem factores que tern 
ganho proeminencia e assumido diferentes formas no 

quadro desta conexao, como por exemplo, a educa<;:ao, os 
recursos humanos qualificados, o capital intelectual e 
relacional, entre outros (Figura 7). Desta forma, e essencial 
pensar a cidade considerando a sua cultura, saude, 
padr6es de crescimento, atmosfera, necessidades de 

educa<;:iio, ident idade, qualidade de vida, entre 
outros, para que o marketing possa valorizar e 

promover de forma articulada a distribui<;:ao e fun
cionalidade destas esferas urbanas. 

Ricardo Fernandes e Rui Gama 

5. Notas finais 

No campo te6rico, nomeadamente na esfera de 
interven<;:ao da Geografia, tem-se procurado reequacionar 
os territories do conhecimento como estrategias de desen

volvimento e de marketing territorial de forma muito 
diversa, normalmente, atraves do recurso a importa<;:ao e 
apropria<;:iio de saberes de outras areas do conhecimento. 
Baseado nesta participa<;:ao da Geografia e na perspectiva 
de que e importante que OS territories ganhem formas de 
emancipa<;:ao sustentadas intemamente e extemamente 

por la~os de relacionamento e condi<;:6es unicas, as cidades 
sao os p6los que, na maior parte das vezes, sintetizam os 
processes de desenvolvimento regional. A "inteligencia" 
dos territories, assente em indicadores educacionais, 

culturais, sociais e de acesso as tecnologias de informa<;:ao 
e comunica<;:ao, independentemente de todos os factores 

negatives e positives apontados ate ao memento, pode, em 
nosso entender, potenciar a forma<;:ao de territories 

digitalmente inteligentes e inteligentemente digitais. 
Ao nivel do territorio e da visualiza<;:ao da 

cidade inteligente, torna-se imperative que a este 
conceito se junte uma panoplia de pollticas publicas 

territoriais de nova gera~ao (SERRANO et al, 2005). No 
quadro da defini<;:ao de uma cidade e regiao do conhe
cimento, deverao estar presentes politicas urbanas, de 
inova<;:ao, de investigac;:ao e de transferencia de tec
nologia, que permitam suportar e encaminhar proces
ses de aprendizagem reflectidos territorialmente e 
assentes em tres grandes esferas reguladoras: os 

componentes f isicos, os componentes digitais e os 
componentes institucionais (Figura 8). 0 ponte de 

partida tera que residir' nos individuos, nas empresas e 
nas organiza<;:oes, que a part ir de uma interliga<;:ao e 
uso generalizado, difundirao est as dinamicas para o 
territ6rio como um todo. 

Rewrsos Humanos ouahflcados Estab1hdade socio-economic& 
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Figura 8 
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Componentes do territ6rio inteligente 
(Fonte: www.urenio.org/research.htmt) 

Para tornar estas estrategias exequiveis sao 
necessaries diferentes aspectos a nivel territorial e de 
conhecimento. Segundo Teixeira (2003). as novas 
urbanidades baseadas no acesso aos canais de 
informa<;:ao que tendem a concentrar num suporte 
digital as tarefas banais de relacionamento dos 
cidadaos com as institui<;:oes administrativas, 
financeiras e culturais, isto e, com a comunidade, 
criarao a separa<;:ao entre os "tecnologicamente 
alfabetizados" e os " tecnologicamente analfabetos". 
Neste sentido, os que dispuserem de conhecimento e 
de ferramentas tedio uma vantagem bastante 
representativa para beneficiar do ciberespa<;:o (LEvY, 
2000), podendo promover a sua evolu<;:ao enquanto 
individuos e comunidades inseridos num espa<;:o urbana 
inteligente e global. 

A cidade do futuro, na nossa opiniao, devera 
seguir o modelo da cidade inteligente, focada no 
conhecimento, na classe criativa e na tecnologia, 
incluindo todavia primordialmente uma valoriza<;:ao 
das pessoas e do territ6rio ao nivel do capital intelec
tual e das especificidades dos processes de inova<;:ao, 
aprendizagem e conhecimento, do espa<;:o, da socie
dade e das economias. 0 inteligente surge, assim, 
como uma nova estrategia a diferentes escalas, sendo 
neste sentido fundamental analisarmos diferentes 
casos e escalas para percebermos totalmente o 

Componcntcs Digitais/Virtuais 

- Espacos de inovacao digital 

- Cidades digitais 

- lnstnnnentos de inova~ao on-li ne 

- Comunidades virtuais 

- Sistemas regionais de inovacao 

- Estratcgias regionais de inovaciio 

- Redes de aprendiwgem 

- Planeamcnto "tecnopolitano" 

- Planeamcnto de clusters e distritos 

conceito de cidade inteligente. 0 fundir dos ambientes 
real e virtual de inova<;:ao cria uma nova dimensao que 
marca o arranque das cidades inteligentes e o seu 
"alastrar" para as regioes. 

Numa outra dimensao, desde o seu apareci· 
mento a partir dos trabalhos de Wieviorka (1975) (cit. 
por KoTLER et a/, 1999), o marketing territorial tern 
tido uma grande evoluc;ao sobretudo a partir dos anos 
80 do seculo XX. A abertura e globalizac;ao da econo
mia contribuiram para o disseminar dos espa<;:os com
petitivos, inovadores e, mais recentemente, inteligen
tes, sendo que as cidades e as regioes tiveram que se 
posicionar num novo quadro de competitividade. Oeste 
modo, a valoriza<;:ao dos actores locais neste mundo 
global, obrigou a valoriza<;:ao do espa<;:o e a forma<;:ao 
da diferen<;:a. Assim, a especificidade territorial apa
rece como urn t runfo, uma vantagem competitiva 
nesta sociedade em que as TIC's, o conhecimento e o 
desenvolvimento econ6mico · crescem exponencial
mente, associando-se a uma crescente necessidade de 
interagir com os principios do marketing. Desta forma, 
o marketing territorial tem-se .. convertido numa reali
dade da vida econ6mica, politica e social. Tern come
<;:ado a alterar a representac;ao espacial e tern influen
ciado a nossa percep<;:ao da realidade geogrilfica .. 
(BENKO, 2000: 9). econ6mica, social e organizacional 
da cidade e da regiao. 
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A globalizac;:ao atraves das novas tecnologias de 
informac;:ao e comunicac;:ao e a afirmac;:ao recente dos 
territories do conhecimento levaram a emergencia do 
marketing do Iugar, com efeito territorializado nas 
imagens, representac;:oes, individualidade, especifici· 
dade e competitividade das cidades. Esta dinamica e 
percepc;:ao dist inguem diferentes lugares e cidades, 
criando novas especi ficidades territoriais e vantagens 
competitivas entre os espac;:os urbanos. A interpreta· 
c;:ao i novadora da identidade, da promoc;:ao das activi · 
dades culturais locais e das complexas e desafiadoras 
premissas tern contribuido para a expressao criativa da 
personalidade e individualidade dos lugares, cidades e 
regioes (MURRAY, 1993: 82). Ao mesmo t empo que a 
globalizac;:ao aumentou o leque de escolhas referentes 
a localizac;:ao de empresas, negocios e de habitac;:ao, 
verifica-se que as cidades passaram a nao competir 
apenas na sua regiao ou pais, mas no nivel global, 
transformando o marketing territorial num conjunto 
de estrategias globais. Apesar da localizac;:ao ter uma 
elevada importancia nos dias de hoje, o marketing 
territorial tern que se basear nas redes de fluxes de 
informac;:ao entre cidades mundiais e recorrer as TIC's 
para se afirmar no contexte de um desenvolvimento 
integrado e de promoc;:ao da cidade do conhecimento. 
Na actualidade, a era da informac;:ao e do conheci· 
mente e marcada pela criatividade, pelo capital inte· 
lectual e pela func;:ao do conhecimento e da inovac;:ao 
em espac;:o urbane, numa escala "glocal", em que o 
marketing assume uma vertente territorial pais define 
fronteiras, limites e localizac;:oes, valorizando, promo· 
vendo e atribuindo especificidades aos lugares, cida· 
des e/ou regioes. 

Em suma, neste quadro em que a nova econo· 
mia, as TIC's e os territories do conhecimento sao 
cada vez mais reconhecidos, o marketing territorial 
tern que se afirmar de forma determinada, at raves de 
diferentes acc;:oes·chave que definam, de forma sus· 
tentada, o seu futuro. Neste sentido, torna·se neces· 
sario reforc;:ar a integrac;:ao, a participac;:ao comprome· 
tida no quadro da inovac;:ao, o fortalecimento de uma 
passagem do marketing do Iugar para o desenvolvi · 
mente do Iugar, reforc;:ando uma mudanc;:a de mentali· 
dade de base, a definic;:ao e utilizac;:ao de novas ins· 
trumentos de promoc;:ao dos lugares, a reformulac;:ao e 
atribuic;:ao de novas competencias e at ributos aos seus 
profissionais, proporcionando·lhes uma visao mais 
alargada e mais adaptada as questoes territoriais, e, 
por tim, a mudanc;:a de mentalidades no sentido de 
definir um novo conceito de espac;:o e Iugar. 
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