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RESUMO 

A reflexao assenta nas alteravOes recentes observadas no quadro produtivo e no papel que as 
universidades poderao desempenhar para o descnvolvimento dos territ6rios perifericos ou onde a 
trad ivao industrial esta pouco enraizada. A Regiao Centro Litoral apresenta-se como urn bom caso de 
estudo. destacando-se as m(lltiplas alteravOes que tern levado ao estabelecimento de urn conjunto de 
interdependencias entre as empresas, os centros de investigavao e os diversos agentes econ6micos e 
sociais. As ideias apresentadas consideram as actividades que as estruturas de investiga9i10 cientilic01 do 
Centro Litora l realizam, podendo falar-se na constituivi'io de urn sistema cientifico local/regional nesta 
area de Portugal. 

Palavras-chave: Universidade. Inovavao. Sistema de inovavao. Desenvolvimento. 

R ESUME 

La retlexion porte sur les changements recents observes dans le cadre productif et sur le role que 
les unh ersites pourront a voir dans le developpcment des territoires peripheriques ou bien lit oi1 Ia 
tradition industrielle est peu enracinee. La Region Centre Littoral se pn!sente comme un bon cas 
d'etude, mettant en evidence les multiples changements qui ont permis de dresser une liste d'une serie 
d'interdependences entre les entreprises, les centres d'investigation et les divers agents economiques et 
sociaux. Les idees presentes tiennent compte des activites realisees par les structures de I ' investigation 
scientifique du Centre Littoral. pouvant meme s'agir de Ia formation d ' un systeme scientitique 
local/n!gionale dans cette zone du Portugal. 

Mots-cles: Universite. Innovation. Systeme d'innovation. Developpement. 

ABSTRACT 

The study is based on the recent changes noticed in the productive structure and the role that 
universities may play in the development of the peripheral territories or in the places where industrial 
tradition is not fully rooten. The "Centro Litoral" region is a good case to be studied, standing out the 
several changes that have led to the estab lishment of a set of interdependencies between the enterprises, 
the investigation centres and the several economical and social agents. The ideas shown include the 
activities carried out by the scientific investigation structures of "Centro Litoral" and we may even 
refer the constitution of a local/regional scientific system in this area of Portugal. 

Key-words: University. Innovation. Innovation system. Development. 

1 Resultados da invcstiga9ao em curso "Dinamicas industria is, inovavao e territ6rio- Abordagem geognifica a partir do Centro 
Litoral", com vist<~ a obtenvi'io do grau de doutor em Geografia. 

Os resultados apresentados tiveram. tambem, o apoio do Projecto Praxis/C/Geo/ 13037/ 1998. 
' Centro de Estudos Geograticos de Coimbra- CEGC. Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. 
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1. INTRODUCAO 

A evolu~ao recente da economia mundial e profunda
mente marcada pela internacionaliza~ao dos processos 
produtivos e pela globaliza~ao dos mercados e das estra
tegias empresariais. Como consequencia, as novas rela
<;5es de concorrencia e o universo competitive das empre
sas tern que ser entendidos num contexto diferente, em 
que novos factores se assumem decisivos. 

A cri a~ao de capacidades de inova~ao, as rela<;oes com 
as institui<;5es de fonna~ao superior, o papel que os d ife
rentes territ6rios tem que desempenhar nos processos de 
desenvolvimento industrial, apresentam-se como ele
mentos decisivos nas dinamicas de desenvolvimento 
(local), uma vez que na actualidade a atrac~ao de investi
mentos e a criar;:ao de emprego, por si s6, apenas permi
tem apreender parcialmente as mutar;:oes ocorridas. 

Tendo presente este quadro, a reflexao assenta nas 
mudanr;:as recentes observadas no quadro produtivo e no 
papel que as universidades poderao desempenhar para o 
desenvolvimento dos territ6rios perifericos ou onde a 
tradir;:ao industrial esta pouco enraizada. A Regiao Centro 
Litoral apresenta-se como urn born caso de estudo, desta
cando-se as multiplas alterar;:oes que tern levado ao esta
belecimento de um conjunto de interdependencias entre as 
empresas, os centros de invest igar;:ao e os diversos agentes 
econ6micos e sociais. As ideias apresentadas consideram 
as actividades que as estruturas de investigar;:ao cientifica 
do Centro Litoral realizam, podendo falar-se na constitui
r;:ao de urn sistema cientifico local/regional nesta area de 
Portugal. 

2. DIMENSOES ESPACIAIS DO PROCESSO DE 
lNOVACAO: OS SISTEMAS DE INOVACAO 

2.1. A importancia do conhecimento para o desen
volvimento econ6mico: institui~;oes cientificas e sis
tema de inova~;ao 

Para compreendennos as relar;:oes que se estabelecem 
entre institui r;:oes cientificas e industria importa reflectir
mos sabre o conceito de sistema de inova~ao. A ideia 
nuclear da abordagem em tennos de sistema de inovar;:ao 
reside no facto de se considerar que a performance inova
tiva de uma economia depende, quer da maneira como as 
diferentes organizar;:oes (empresas, instituir;:oes de investi
ga<;ao, etc.) se comportam e actuam, quer da forma como 
interagem entre si, mas tambem com o Estado, na produ
~ao e distribuir;:ao de conhecimento (GREGERSEN e 
JOHNSON, I 997, p. 482). As empresas inovadoras reali
zam as suas actividades no ambito de urn determinado 
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contexto institucional, do qual dependem, ao mesmo 
tempo que contribuem e util izam uma infra-estrutura 
comum de suporte a criar;:ao e difusao de conhecimento. 
0 complexo sistema de inova<;:ao constituido deve ser 
entendido como propiciador a criaviio e distribuir;:ao de 
conhecimento, integrando-se este na economia e na socie
dade, quer sob a forma de inovar;:oes, quer sendo difun
dido e transformado, aumentando, por isso, de valor. 0 
resultado desta interacr;:ao deve traduzir-se na dinamica e 
no crescimento das diferentes economias e territ6rios. 

No essencia l, distinguem-se sistemas de inovavao que 
consideram para efeitos de analise urn determinado sector 
ou tecnologia ou toma-se a proximidade geognifica como 
criteria para a defini<;:ao de sistemas de inovar;:ao (locais, 
regionais, nacionais, continentais ou mesmo globais). 

Como argumentos para o primeiro dos referidos tipos 
indica-se que os sistemas de inovar;:ao sao mais tecnol6gi
cos do que geograficos, apresentando sempre uma base 
territorial que e local ou regional, mais que nacional. 
Este facto decorre da internacionalizaviio dos processos 
econ6micos e da perda de importancia das fronteiras 
nacionais dos paises. Sendo os resultados da inova~ao 
dependentes do padrao de especializar;:ao de uma econo
mia, pode argumentar-se que as diferen<;:as de inovar;:ao 
sao consequencia das diferentes estruturas de produ~ao. 
Estas diferen9as nao sao nacionais, sendo mais determi
nadas pelo que e produzido do que pelo onde e produzido 
(GREGERSEN e JOHNSON, 1997, p. 482). Acresce que as 
tecnologias de uma determinada industria tem consequen
cias nas sua capacidade de inovar;:ao. Assim, a influencia 
maior resultara da actividade nos diferentes paises, mais 
que dos factores nacionais. 

Mesmo considerando a val idade destes argumentos, 
nao se pode negar a existencia e a relevancia dos sistemas 
territoriais de inovar;:ao. 0 processo de inovar;:ao resul
tara simultaneamente de factores sectoriais e territoriais, 
nomeadamente regionais/nacionais. Um determ inado 
sector pode comportar-se da mesma forma em d iferentes 
paises, reflectindo, ao mesmo tempo, as particularidades 
de cada Estado. Neste contexto, os conceitos de sistemas 
de inovayao de base tecnol6gica e territoriais devem ser 
entendidos em complementaridade, mais que em oposi
r;:ao. 

A operacionalizar;:ao do conceito sistema de inovar;:ao 
pode fazer-se, desde logo, segundo uma perspectiva que 
considera que as inovar;:oes sao geradas e distribuidas a 
pmtir de um detenninado sector da economia (sistema de 
ensino, universidades, organiza~oes de investigayao e 
desenvolvimento, sistema tecnol6gico, etc.), sendo 
suportado por determinadas institui9oes (direitos de pro
priedade intelectual, nonnas de divulgayao. etc.). Outra 
forma de abordagem, mais ampla, parte do pressuposto de 



que as inova9oes nao resultam somente de determinados 
sectores de produ9ao de conhecimento que possibilitam a 
posterior difusao a toda a economia, mas relacionam-se 
tambem com as mais variadas actividades (como por 
exemplo, o comercio, a produ9ao e o marketing que ocor
rem em todos os sectores econ6m icos). 

A s diferentes defini9oes de sistema de inova9ao tern 
em comum o facto de sublinharem a existencia de um 
conjunto de interac9oes entre os actores ou o aspecto 
sistemico. Assim , C. FREEMAN ( 1987) refere-se "a rede de 
institui9oes nos sectores publico e privado cujas activida
des e interac96es iniciam, importam, modificam e difun
dem novas tecnologias". A mesma ideia traduz a defini-
9ao apresentada por R. NELSON (1993): "conjunto de 
institu i9oes cujas interacyoes determinam a performance 
inovativa das firmas nacionais". P. PATEL e K. PAVITT 
( 1 994) sublinham a importancia das " institui9oes nacio
nais, as estruturas e as competencias de incentive corres
pondentes, que determinam o grau e a direc9ao da apren
dizagem tecnol6gica (ou o volume e a composi9ao da 
mudan9a associada as actividades) num pais". Tambem S. 
METCALFE ( 1995) refere "o grupo de institui96es distintas 
que individualmente ou em conjunto contribuem para o 
desenvolv imento e difusao de novas tecnologias que pos
sibilitam que os governos desenhem e implementem polf
ticas com intluencia no processo de inova9ao. Trata-se de 
um sistema de institui9oes interconectadas com vista a 
criac;:ao, armazenamento e transferencia de conhecimento, 
habi I idades e artefactos que definem as novas tecnolo
g ias". 

Considerando o processo que origina inova96es como 
sendo interactive e utilizando tambem a escala territorial 
nacional, B.-A. LUNDY ALL (1995) define sistema nacional 
de inova9ao como um sistema de actores (firmas, organi
zac;:oes e instituic;:oes governamentais) que interagem entre 
si de tal forma que intluenciam os resultados da economia 
dos paises. 0 contexte institucional, a infra-estrutura de 
conhecimento, o padrao de especializac;:ao, a estrutura da 
procura publica e privada e a politica do govemo, assu
mem-se como os e lementos base a considerar nesta abor
dagem (LUNDY ALL, I 995, pp. I 3-16; GREGERSEN e 
JOHNSON, I 997, p. 484). 

0 aspecto mais importante desta analise centra-se na 
aprendizagem considerada sempre como um processo 
dependente da capacidade de utilizar e recombinar os 
diferentes tipos de conhecimento em novo conhecimento 
aproveitavel, independentemente da forma como se fa9a 
essa aprendizagem (learning by doing, learning by using, 
learning by searching, learning by exploring) 
(LUNDYALL, 1988; COOKE, 1998, p. 12). Trata-se, assim, 
de um processo interactive dependente dos conhecimentos 
ja adquiridos e, fundamentalmente, da capacidade de 
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produzir novos conhecimentos, ja que muitas vezes o 
estado da arte funciona como urn entrave ao aparecimento 
de novos conhecimentos. Dai que esta economia da 
aprendizagem seja considerada tambem uma economia 
em que o "esquecimento" desempenha urn papel impor
tante, ja que naturahnente se desenvolvem no tempo e no 
espa9o urn conjunto de rotinas e de habitos que poderao 
funcionar como entraves ao processo interactive de 
aprendizagem (GREGERSEN e JOHNSON, 1997, p. 480). 

Os e lementos do sistema de inova9ao comportam-se 
de forma diferente de pais para pais. Quer as estruturas de 
produ9ao e o padrao de especializac;:ao correspondente, 
quer a infra-estrutura de conhecimento tem vindo a 
desempenhar um papel fundamental na constitui9ao e 
funcionamento destes sistemas, possibilitando novas for
mas de aprendizagem ao nivel das diferentes actividades, 
sobretudo atraves de novos equipamentos e das caracte
risticas intang iveis da estrutura produtiva, mas igualmente 
do aumento da massa critica ao nivel dos diferentes acto
res da infra-estrutura do conhecimento (universidades, 
institui9oes cientificas, sistema de formac;:ao profissional, 
laborat6rios, redes de te lecomunicayoes, bases de dados, 
projectos, etc.). As institui9oes e o contexte institucional 
configuram o processo interactive de aprendizagem 
desempenhando, ao mesmo tempo, um papel importante 
para as actividades inovadoras. As traject6rias tecnol6gi
cas (DOS!, 1988) sao o resultado das decisoes tomadas e 
das instituic;:oes (GREGERSEN e JOHNSON, I 997, p. 484). 
Acresce que o contexte institucional apresenta uma certa 
estabil idade temporal, apresentando diferenc;:as entre os 
paises. Naturalmente que a integrac;:ao dos diferentes pai
ses em espac;:os econ6micos e politicos mais amplos (por 
exemplo, Uniao Europeia) levara tendencialmente a uma 
maior uniformizac;:ao das regras e das possibilidades de 
definic;:ao de contextos especificos para determinadas 
areas ou paises. Tambem a procura privada ou publica e 
importante no sistema de inova9ao, ja que a aprendizagem 
dos consumidores e fundamental para que se verifiquem 
altera9oes na estrutura de produc;:ao, perspectivando-se 
novas oportunidades de crescimento. As caracteristicas 
das populac;:oes nos diferentes paises, os seus habitos, 
tradi9ao e cultura sao elementos essenciais para o pro
cesso de inovac;:ao. Por ultimo, os aspectos da politica 
seguida pelo governo dos paises, quer se considerem as 
medidas que pretendem estimular de forma directa a ino
vac;:ao, quer as outras politicas (polfticas de educayao, de 
emprego, sociais, de construc;:ao de infra-estruturas, etc.), 
que apesar de nao terem por objective principal a inova
yao tem retlexos nestas actividades, sao fundamenta is 
para a descri9ao dos sistemas de inovac;:ao. 

Estes elementos, servindo para definir e compreender 
os sistemas de inovac;:ao, devem ser considerados de forma 
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interdependente, evoluindo, por isso, em interacvao entre 
si. Verifica-se uma forte correspondencia entre o grau de 
correlavao observado entre estes elementos e a natureza, o 
nivel e a maturidade dos sistemas de inovavao dos paises. 

Paralelamente a apresentavao dos elementos que con
figuram urn sistema de inovavao, coloca-se a questao da 
escala territorial de analise. Os elementos descritos per
mitiram inferir alguns aspectos relatives aos limites terri
toriais dos sistemas. De forma resumida podem conside
rar-se sistemas locais/regionais de inovavao, sis tern as 
nacionais de inova<;:ao e sistemas internacionais de inova
<;:ao (constituidos por sistemas locais/regionais de varies 
pafses, aparecendo os sistemas empresariais de inova<;:ao 
como urn caso de estudo particular neste tipo) 
(LUNDVALL, 1995; MALMBERG, 1997; GREGERSEN e 
JOHNSON, 1997; SIMMIE, 1997; COOKE, 1998; GUI
MARAES, 1998; ANTONELLI, I 999). Tendo em aten<;:ao os 
elementos anterionnente apresentados para a caracteriza
vao dos sistemas de inova<;:ao, pensamos que nao obstante 
a crescente internacionaliza<;:ao e integra<;:ao da economia 
e da sociedade, o nivel nacional continua a ser a escala 
essencial para a defini<;:ao destes sistemas. Em primeiro 
Iugar, porque as fronteiras nacionais, a cultura e a identi
dade dos diferentes paises traduzem-se num conjunto de 
institui<;:oes, de leis, de habitos e de retinas, que eviden
ciando uma certa continuidade temporal, possibilitam o 
processo de inova<;:ao e a aprendizagem constantes. A 
constitui<;:ao de uma determinada estrutura produtiva e as 
altera<;:oes decorrentes da introdu<;:ao de inova<;:oes refor
vam o papel de regula<;:ao das institui<;:oes. Os govemos e 
as instituiv5es tern tambem urn papel importante no 
investimento e na regula<;:ao das infi·a-estruturas cientffi
cas, essenciais no processo de inova<;:ao. As nav5es tradu
zem uma cultura comum que e suportada pelo poder do 
Estado. Nao obstante estes aspectos, os sistemas (nacio
nais) de inova<;:ao sao sistemas (cada vez mais) abertos e 
interdependentes (muitas das firmas que os constituem 
sao multinacionais, as tecnologias sao na maier parte dos 
cases importadas, as politicas de inovavao sao intluencia
das, se nao mesmo determinadas, por organ iza<;:oes 
internacionais, etc.), devendo, por isso, considerar-se para 
cada caso de estudo a(s) dimensao(oes) territorial(is) que 
melhor permite(m) compreender o complexo processo de 

inova<;:ao. 
Por ultimo, sublinha-se a importancia que a aprendi

zagem interactiva desempenha nos sistemas territoriais de 
inova<;:ao, estando os resultados dependentes, em cada 
situa<;:ao, da rela((ao entre proximidade e diversidade 
(GREGERSEN e JOHNSON, 1997, p. 482). Oiferentes tipos 
de conhecimento (codificado e/ou tacite) estao na base da 
aprendizagem interactiva, a qual depende da comunica((ao 
entre individuos e grupos, que apresentam diferentes 
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dota<;:oes de conhecimento. 0 processo de inova((ao 
encontra-se ancorado num conjunto de relayoes duraveis e 
selectivas, que em muitas situa9oes nao se encontram no 
mercado, nao estando, por isso, sujeitas a urn pre9o e a 
uma rela((ao mercantil. Aparecem novas formas de rela
cionamento (de que as redes sao exemplo), assentes em 
c6digos de comunica<;:ao, estilos de comportamento, con
fian<;:a, metodos de coopera<;:ao, etc., que fac ilitam e 
suportam a aprendizagem interactiva. Naturalmente, a 
proximidade desempenha urn papel importante neste 
processo. Proximidade geografica (medida sobretudo em 
termos de distancia-tempo e distancia-custo), mas tambem 
econ6mica (traduz a proximidade das actividades de pro
du((ao medida em termos de trocas entre as organizayoes), 
organizacional (refere-se a integra<;:ao horizontal e verti
cal) e cultural (partilha de uma mesma cultura visando 
objectives comuns). A estes tipos de proximidades asso
ciam-se d iferentes no((oes de espa<;:o (espavo geografico, 
econ6mico, organizacional, cultural). Caso estas "distc:in
cias" ultrapassem um certo limite, a aprendizagem inte
ractiva torna-se dificil ou mesmo impossivel, levando a 
que o processo de inova<;:ao nao tenha exito. Por outre 
!ado, esta proximidade e uma pre-condi<;:ao para a diversi
dade e, como tal, para a inova((ao. Ten:\ que verificar-se 
urn compromisso entre a dimensao terr itorial (regional, 
nacional, internacional) e a proximidade (geogn'lfica, 
econ6mica, organizacional e/ou cultural) para que o pro
cesso de inova<;:ao seja realizado com sucesso. 

2.2. Desenvolvimento regional end6geno: a impor
tancia do territ6rio 

Como consequencia da crise in iciada na decada de 
setenta do seculo passado, ocorreram transformar;:oes 
profundas na organiza((ao das economias e das sociedades 
industriais, com efeitos na localizayao e na reparti((ao 
geogratica das activ idades e, fundamentalmente, no pro
cesso de desenvolvimento territorial. A recomposi((ao 
territorial observada nos diferentes paises teve como con
sequencias principais uma inversao das hierarquias espa
ciais, assumindo os territories urbano-metropolitanos e as 
dinamicas internas pr6prias as regioes, papel motor na 
organiza((ao dos diferentes espa<;:os; outra consequencia 
traduziu-se no refor<;:o da especializayao dos sistemas 
produtivos locais atraves da procura de vantagens compe
titivas no contexto da globalizar;:ao mund ial; o terceiro 
efeito da globaliza<;:ao assenta na emergencia de urn novo 
paradigma tecno-industrial post-fordista em que o sistema 
produtivo global tende a estruturar-se como um mosaico 
de sistemas locais tlexfveis, especia lizados e auto-regula
des, estabelecendo entre si multiplas relayoes numa teia 



complexa de redes; por ultimo, destaca-se a importancia 
do "meio" como urn colectivo de actores capazes de 
apreender as necessidades neste contexto de ajustamento 
estrutural e de globaliza.;:ao, realizando projectos· e esti
mulando o sistema produtivo local ao qual se encontra 
vinculado (MAILLAT, 1996, p. 1-4). 

Assim, as polfticas de desenvolvimento dos territories 
assentes na cria<;:ao de empresas, cada vez mais tern como 
fim novos ramos de actividade a que se associam novos 
produtos e maneiras de produzir, desempenhando os dife
rentes espa.;:os e actores papel detenninante na cria.;:ao de 
emprego e no estabelecimento de novos contextos organi
zacionais favoniveis a manuten.;:ao no tempo das vanta
gens entretanto constituidas. 

A existencia de recursos-chave nos d iferentes territo
ries (empresarios dinamicos, informados e abertos ao 
exterior, a disponibilidade de infra-estruturas cientificas e 
tecnologicas - univer sidades e centros de investiga.;:ao -, 
de mao-de-obra com qualificayao elevada, o tecido 
empresarial existente capaz de criar redes de cooperac;:ao e 
de auxilio entre as di ferentes empresas, o modo como se 
faz a circulac;:ao da informac;:ao, o nivel geral de educa.;:ao 
e competencia cientifica da populayao, o grau de abertura 
do sistema ao exterior - a regiao e ao estrangeiro -, a 
existencia de associac;:oes de empresas, de associay5es de 
cidadaos e de consumidores, as autarquias Jocais, os 
orgaos regionais da administra.;:ao central, a associa.;:ao de 
municipios, os outros organismos regionais, sindicatos e 
orgaos de concertac;:ao social, o Estado central, as caracte
risticas do mercado interno, a forma como se faz a inser
c;:ao dos paises na economia mundial, etc.), aparecem 
como elementos decisivos na caracterizac;:ao dos territo
rios mais d inamicos na actualidade. 

Tendo em atenc;:ao estas caracteristicas e tal como 
temos vindo a apresentar, podemos afirmar que o pro
cesso de desenvolvimento territorial deve, em ultima 
instancia, assentar em tres condic;:oes essenciais: na inova
c;:ao e nas capacidades constantes de adaptac;:ao e de regu
lac;:ao (PECQUEUR, 1989, p. 56). Neste quadro, e conside
rando as caracterfsticas intrinsecas, o espa.;:o geografico 
deve ser entendido como urn elemento estrategico para o 
desenvolvimento (nomeadamente de base industrial) . 

3. RELACOES ENTRE ESTRUTURAS DE INVES
TIGACAO E INDUSTRIA NO CENTRO LITORAL 
DE PORTUGAL: OS SISTEMAS CIENTiFICOS 
LOCAlS 

As relac;:oes ciencia-industria assumem-se, nao so 
como uma componente fund amental do funcionamento 
dos sistemas de inovac;:ao, como frequentem ente contri-
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buem para a sua constituic;:ao. Isto significa que a compo
nente localizac;:ao e elemento decisive (entre outros) para 
compreender a associac;:ao de instituic;:oes cientificas e 
produtivas num determinado territorio. No ambito dos 
processes que produzem a forma.;:ao de sistemas 
locais/regionais de inovac;:ao que associam diversas logi
cas (acc;:ao publica voluntarista, estrategias das firmas, 
mercado), as relac;:oes que se estabelecem entre ciencia e 
industria aparecem como urn elemento essencial para a 
compreensao da d inamica dos diferentes territories. 

No caso portugues, de forma crescente, tern v indo a 
intensificar-se as ligac;:oes entre instituic;:oes de ensino 
superior e industria (se bern que em numero menor com
parativamente a outros paises). As altera.;:oes qual itativas 
e quantitativas verificadas na economia mundial, a aber
tura dos mercados, o contexte de maior competitividade e 
a adesao de Portugal a Uniao Europeia sao alguns dos 
factores que poderao explicar as alterayoes ocorridas. 

0 conhecimento das relac;:oes universidade-empresa 
coloca, contudo, o problema dos indicadores a uti lizar. 
Como medir estas re la.;:oes , como comparar resultados? 
A abordagem seguida privilegiou o uso de duas fontes: os 
acordos e protocolos celebrados pela Universidade de 
Coimbra com a comunidade, por um !ado, e os laborato
ries, centros e unidades de investigac;:ao das Universidades 
de Coimbra e A veiro, por outro. 

Acresce que o estudo das relac;:oes locais que se esta
belecem entre as institui .;:oes cientificas (e, em particular, 
os laboratories, centres e outras institu i.;:oes de investiga
c;:ao) e a industria, deve ser perspectivado num cenario 
mais amplo que nao considere de forma exclusiva e ato
mizada estas entidades. Existem cases em que as rela~oes 

estabelecidas estao na base da defini.;:ao de linhas de 
investigac;:ao nas universidades, aparecimento de novos 
cursos ou mesmo de instituic;:oes de ensino superior. 
0 inverso tambem e verdadeiro, j a que sao numerosos os 
exemplos da constituic;:ao de empresas que tem por base as 
institu i.;:oes cientificas. 

Assim , partindo da analise que considera as activida
des desenvolvidas pelo Institute Pedro Nunes - Associa
c;:ao para a lnovac;:ao e o Desenvolv imento em Ciencia e 
Tecno logia apresentamos, para o caso de Coimbra 1, 

alguns elementos que nos pennitem reflectir sobre esta 
re lac;:ao universidade-empresa. Segue-se uma le itura com 
base no grau de abertura da Universidade de Coimbra, a 
partir da informac;:ao fornecida pelos protoco los celebra-

1 Tam bern o projecto da incubadora de empresas nascido em 
I 996 no seio do Gabinete Universidade/Empresa da Universi
dade de Aveiro, deve ser referido pelos objecti ves cxplici tos de 
facil itar e apoiar a cria~ao de empresas nesta universidade. De 
3 empresas em 1997 acolhe. na actualidade. 7. 
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dos com outras organiza~oes. Por fim, a analise das acti
vidades desenvolvidas pelos laborat6rios, centros e outras 
institui~oes de investiga~ao das Universidades de Cairn
bra e A veiro. 

Como mostramos em trabalhos anteriores (CAETANO e 
GAMA, 1996 e 2000), nao obstante a debilidade do tecido 
empresarial da "Regiao de Coimbra", constata-se urn 
conjunto de caracteristicas (recursos) favoraveis ao apare
cimento de um certo tipo de empresas, tendo por base as 
actividades de investiga~ao e a abertura que a Vniversi
dade de Coimbra (e, g lobahnente, as institui~oes de 
ensino superior) tem vindo a evidenciar no ambito da 
economia do Centro Litoral e, de forma mais ampla, con
siderando toda a sociedade (GAMA, 1997). 

E neste contexto que devemos entender a cria~ao, em 
1991 , do Instituto Pedro Nunes - Associa~ao para a lno
va~ao e o Desenvolvimento em Ciencia e Tecnologia 
(IPN) 1

• "Criado no ambito do PEDIP2
, por iniciativa da 

Vniversidade de Coimbra, e uma institui~ao de direito 
privado, de utilidade publica, sem fins lucrativos, que 
realiza actividades de caracter cultural, cientifico e tec
nol6gico, com vista ao refor~o da competitividade da 
economia nacional, atraves da promo~ao tecnol6gica e 
organizativa do tecido produtivo" (Desdobravel, IPN). 

0 artigo 3° da constitui~ao desta associa~ao fixa como 
objectivos, nao s6 a promo~ao da "investiga~ao cientifica 
e tecnol6gica orientada para a co labora~ao com organis
mos, empresas e i nst itui~oes universitarias e nao univer
sitarias", como tambem "a forma~ao e actualiza~ao de 
q uadros cientificos e tecn icos, a presta~ao de servi~os no 
campo da inova~ao e a introdu~ao de novas tecnologias 
com vista a modemiza~ao das empresas e a transferencia 
da tecnologia" (Diario da Republica, III Serie, 22-1 -1 996, 
p. 1271). 

Com vista a alcan~ar estes fins, o lPN orienta a sua 
actividade para as empresas instaladas, "promovendo a 
inova~ao tecnol6gica nos processos e produtos atraves de 
I&DT por contrato e, ainda, a consultoria de planeamento 
e organizayao empresarial", para os potenciais empresa
rios, " identificando oportunidades e avaliando ideias de 
neg6cio, podendo culminar com a incuba9ao de micro
-empresas de base tecnol6gica" e para os profissionais, 
" no quadro de uma polit ica de forma~ao profissional 
entendida como mecanismo complementar, mas impres-

1 Os elementos que apresentamos retomam a investigac;:ao 
apresentada no II Col6quio Internacional Cidades Medias e 
Desenvolvimento Territorial, realizado em Coimbra, em 9 de 
Maio de 1997. 

2 Programa Especifico de Desenvolvimento da Ind(Jstria 
Portuguesa, PEDIP I, 1988-1993. 
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cindfvel, de transferencia de tecnologia" (Desdobnl.vel, 
IPN). 

Estes elementos permitem reflectir sobre as condi~oes 

que Jevaram ao aparecimento do lPN. No essencial, 
assume-se como um poderoso interface entre o mundo 
universitario e o mundo empresarial (Fig. I). Como sabe
mos, e por tradi~ao, estes dois mundos sempre coexistiram 
na regiao de Coimbra, aparentemente sem tirarem partido 
dos multiplos beneficios comuns, fundamentais para a 
constituiyao e adensamento de um tecido empresarial 
forte e dinamico, capaz de se assum ir como motor do 
desenvolvimento regional. Na pratica, procura-se s impli
ficar os circuitos da I&D ate ao mercado, aproveitando 
todo o know-how e a investigayao que e realizada na Uni
versidade e nos outros centros de investigayao do ensino 
superior (Instituto Politecnico de Coimbra e Escolas 
Superiores Privadas) . 

Na pratica, o IPN e uma estrutura de acolh imento pro
porcionando, nao s6 infra-estruturas fisicas de localizayao 
das actividades, mas tambem diversos servi<;os adaptados 
as necessidades das empresas e outras ajudas. Trata-se em 
ultima instancia de uma " incubadora" de empresas, fun
damental para o aparecimento de novas actividades, ja 
que actualmente nao basta ter uma boa ideia e conheci
mentos cientificos e tecnol6gicos. A gestfio, o marketing, 
o financiamento, um conhecimento da realidade dos 
neg6cios, entre outros, sao alguns dos factores clecisivos 
para o sucesso empresarial. No caso de Coimbra, deve-se 
sublinhar que os potenciais novos empresarios saiclos da 
universidade sao jovens com n iveis de habili tayao eleva
dos (em muitos casos doutoramento), nao revelando, 
contudo, na maioria das situayoes, uma visao estrategica 
pratica direccionada para o exercicio da actividade empre
sarial3. 

A estrutura organizativa do lPN, constituida por 
departamentos de marketing, de gestao de projectos e de 
forma~ao, laborat6rios de promo~ao da inova<;ao tecnol6-
gica e de prestayao de servi~os tecnicos diferenciados e 
por uma incubadora de empresas, procUI·a responder a 
estas necessidades, disponibilizando espayos infra-estrutu
rados, serviyos comuns, de acompanhamento das empre
sas e das rela<;oes que se procuram estabelecer entre as 

3 A constituic;:ao pela Faculdade de Ciencias e Tecnologia da 
Universidade de Coimbra. em 1997, da Bolsa de cmprego/ 
estagio - UNlV A, em parceria com o lnstituto de Emprego e 
Formac;:ao Profissional ( IEFP), teve como objectivo principal 
ajustar as necessidades de quadros dos empregadores com a 
oferta de pro tissio nais procurando, desde logo, que os alunos 
finalistas ou recem-licenciados tenham um contacto com o 
mundo empresarial (de que a oferta de estagios e 11111 dos 
vectores estrategicos mais importantes) e obtenham colocac;:ao 
no mercado de trabalho. 



firmas via proximidade fisica (favon'lvel a contactos 
informais), elementos basicos para o sucesso do processo 
de inovacyao. 

Organismos 
Empresas 

Instil. Univers./Nao Univers. 

t 
Entidades Promotoras ~ 
e/ou Financiadoras de lPN ~ 

lnoval(ao C&T 

t 
Actividades de 
lnvestigar;~o 

Entidades de Apoio 
ao Desenvolvimento 

Industrial 
e Crial(~o de Emprego 

Fig. l - Institute Pedro Nunes - Associ11ryilo para a lnovaryao 
e Desenvolvimento em Ciencia e Tecnologia 

0 financiamento das actividades do IPN resulta das uni
dades de participacyao dos s6cios efectivos (500.000$00), 
das quotas dos s6cios aderentes, dos rendimentos dos 

Universidade, lnovaqao e Desenvo!vimento Regional 

servicyos e bens pr6prios, do produto da venda das suas 
publicacyoes, das retribuicyoes que derivem das actividades 
pr6prias do IPN, dos subsidies, legados ou donativos que 
the sejam atribuidos (Diario da Republica, III Serie, 22-1-
1996, pp. 1273 e 1274). 

No contexto do lPN e tendo presente os objectives da 
sua actividade, a criacyao, no ambito do PEDIP, do Centro 
de Inovacyao e Transferencia de Tecnologia (CI1T), 
assume caracteristicas particulares para a inovacyao tec
nol6gica nos processes, nos materiais e nos produtos. Esta 
entidade agrega laborat6rios de desenvolvimento tecnol6-
gico e de ensaio e certificacyao e uma incubadora de 
empresas (Fig. 2). 

A incubadora de empresas do lPN "destina-se a apoiar 
a constituicyao, instalacyao e desenvolvimento de novas 
empresas de base tecnol6gica", proporcionando, por um 
!ado, instalacyoes, infra-estruturas e servicyos e, por outro, 
apoio cientffico e tecnol6gico, informacyao, formacyao e 
consultoria e contacto com Entidades Promotoras e 
Financiadoras (Regulamento da Incubadora de Empresas, 
lPN). 

9 
I I 

INCUBADORA * 
LAB. DE ENSAIO 

E CERTIFICA<;AO 

LED LABGRAN 

Lab. De Ensaios Lab. De Caract. E 

e Desgaste Certificacyao de 
Materia is Granulares 
Lab. Acreditado I PQ 

LAB. DE DESENV. 

TECNOLOGlCO 

LM LIS LAT 
Lab. De Materiais Lab. De Infonn:Hica Lab. De Automatica 

e Sistemas e Telecomunicacyoes 

Fig. 2- 0 Centro de lnovaryiio e Transferencia de Tecnologias 
(* err. Quadro l.a que apresenta a lista de cmpresas instaladas na incubadora) 
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Os espayos preparados para o acolhimento de empre
sas na incubadora dispoem de condi9oes fisicas para as 
actividades, sendo facilitado urn conjunto de serviyos 
comuns, tais como sala tecnica com meios informaticos, 
fotocopiadora, fax, centro de documentayao, sala de reu
nioes e bar, elementos que visam propiciar a constituiyao 
de urn ambiente de trabalho favonivel para as actividades 
assentes no conhecimento e na inovayao. Paralelamente, 
refere-se a importancia que a proximidade, quer fisica 
(P61o II da Universidade de Coimbra), quer sobretudo 
institucional, desempenha para as empresas que se insta
lern na incubadora, atraves dos contactos que se estabele
cem com o "meio" cientifico (a direcyao do lPN e consti
tu ida por cinco elementos, devendo o Presidente e urn 
outro elemento pertencer obrigatoriamente a Faculdade de 
Ciencias e Tecnologia da Universidade de Coimbra). 

A selecyao de candidaturas tem como princfpio esco
lher "promotores que pretendam desenvolver uma activi
dade inovadora de base tecnol6gica (At1. 60 do Regula
menta da Incubadora de Empresas, lPN). A candidatura e 
formalizada atraves do preenchimento de urn questionario 
e da apresenta9ao de urn estudo de viabilidade tecnico
-econ6mica-financeira. Cabe a Com issao de Avalia9ao e 
Acompanhamento, em fun9ao dos elementos apresenta
dos, decidir do destino do projecto apresentado. Caso o 
parecer seja favorave l e ainda atribuiyao desta Comissao, 
acompanhar o desenvolvimento da empresa durante o 
periodo de incubayao (maximo de tres anos), analisando 
os resultados e aconselhando relativamente a adopyao de 
novos procedimentos tecnicos e de gestae. 0 lPN tem 
promovido, ainda, conjuntamente com outras entidades, 
concursos de ideias com vista a constituiyao de novas 
empresas. As actividades de formayao, tais como a reali
zayao de cursos e seminaries, sao outro elemento impor
tante desta associayao. 0 marketing e outra das areas que 
o lPN tem desenvolvido, nao s6 com o objective de 
conhecer as actividades que maiores possibil idades de 
exito terao, como tambem para a promoyao das activida
des da associayao junto dos empresarios, institui9oes 
diversas (Camaras Municipais, associa9oes empresariais, 
etc.) e da sociedade. 

Actualmente, encontram-se instaladas na incubadora 
dezassete empresas 1, cujas razoes de instalayao, carac
teristicas do pessoal ao servi9o e actividades se cor
relacionam positivamente com os elementos atras descri
tos para este tipo de infra-estrutura: caracteristicas do 

1 Desde 1991, II outras empresas abandonaram a incuba
dora, findo o periodo m~\ximo de permanencia possivel (3 anos), 
pclo que 28 cmpresas estao ligadas directamente as actividndes 
do lPN. 
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local, servi9os fornecidos, fonnayao superior e fortes rela
yOes com a univers idade (Professores e Assistentes das 
Faculdades de Ciencias e Tecnologia e de Economia e 
recem-licenciados), existencia de mercados e possibili
dade de estabelecer contactos com actividades comple
mentares e com as outras estruturas do lPN (Laboratories) 
e outros beneficios no ambito desta infra-estrutura. 

Como vimos, os cinco laboratories e a incubadora de 
empresas assumem-se como os elementos centrais para as 
actividades de lPN. Com efeito, as actividades de I&D e a 
prestayao de serviyos no quadros dos laborat6rios tem tido 
traduyao na constituiyao de empresas que encontram 
aco lhimento na incubadora de empresas. Por outro \ado, 
as empresas constitufdas resultam, na grande maioria, de 
spin-offi· de elementos dos diversos departamentos da 
Universidade de Coimbra (e, em particular, da Faculdade 
de Ciencias e Tecnologia). Os ramos de actividade das 
empresas presentes na incubadora relacionam-se com a 
prestayao de serviyos as empresas nos dominies das tec
nologias e sistemas de informayao, software, mult imedia, 
webbing, ambiente e saude ou fabrico de componentes 
para a industria electrica e electr6nica (Quadros I.a e I.b). 

A consulta da lista de s6cios2 do lPN da conta, igual
mente, nao s6 da importancia que as institui9Cies de I&D 
atribuem ao institute, como tambem das re!ayoes que se 
estabelecem com o mundo empresarial e associative. 

Os dados recolhidos na pagina web do lPN e um 
conjunto de entrevistas com os responsaveis das empresas 
instaladas permite avan9ar mais alguns elementos de 
caracterizayao das actividades realizadas no institute. 

Na constitui9ao e no exercicio da actividade destas 
empresas foram apontados como maiores problemas, as 
caracterfsticas do tecido empresarial da regiao de Coim
bra, nao obstante o facto de ser o mercado nacional e/ou 
mundial o alvo dos produtos desenvolvidos, por um !ado, 
e uma certa desadequayao entre a formayao que e min is
trada a nivel superior e as necessidades praticas das 
empresas, por outro. Foi ainda referida a necessidade de 
encurtar o Iongo caminho que separa a ideia e a inov.wao 
da aplicayao na empresa, o que deve levar os investigado
res e a organizayao universitaria a reflectir em ultima 
instancia sobre as suas funyoes na sociedade actual. A 
tradicional fun~fao de educayao e investigayao, acrescen
tam-se, na actualidade, as actividades relacionadas com a 
transferencia de tecnologia e mesmo a cria<;ao de empre
sas. Dai a necessidade de tornar a universidade mais tle-

2 Dos 27 nssociados do lPN, dois corresponch:m a 
institui<;oes de ensino superior. uma Climara municipal. sele 
centros de investiga<;ilo. sete empresas. duas institu i<;ocs finan
ceiras e oito associar;:oes empresariais (hltp:\\www.ipn.pt). 
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xivel, quer a nivel dos procedimentos administrativos, 
quer a nivel das fontes de financiamento e estatuto dos 
professores-investigadores, promovendo a possibilidade 
de participa9ao em actividades empresariais. Deve, ao 

mesmo tempo, dar a conhecer de fonna activa as activida
des que desenvolve, sob pena de se agravar detinitiva
mente o fosso que separa as realidades de investiga9ao e 
empresarial. 

Quadro l.a - Empresas instaladas na incubadora do lPN 

Nome Actividade 

AFERYMED, Aferiviio e Medidas Lda Controlo metrol6gico de pre-embalados 

BIOANTHROPOS. Estudos em Antropologia Biol6gica Lda Servivos e tecnicas na area da a ntropologia 

BookMARC. Servivos de lnformaviio Bibliografica Lda Soil ware e servivos para controlo de informaviio bibliogratica 

Critical Software AS Tecnologias de informaviio para sistemas criticos 

CWJ, Componentes Electricos e Electr6nicos Lda Fabrico de componentes para a indt1stria electrica e electr6nica 

DataSream Software Lda Sistemas inteligentes para apo io a decisao 

FBA, Ferrand, Bicker & Associ ados Design de comunicayao 

FLOR DE UTOPIA. Produvoes Culturais Lda Web engineering e multimedia 

GREENCOM, Hardware e Soft\~ are Lela Produviio informatica, multimedia e outros 

LP VISUAL. Produvoes Visuais Lela Produvoes audiovisuais 

NETVITA, Sistemas de ln formavao na Area da Sat1de Lda Novas tecnologias ao servivo da sa(Jde e do cidadao 

Post Quem, Servivos Teenicos de Arqueologia Lela Servivos tecnicas de arqueologia 

Q J - Qualidade Informatica, Sistemas de Informaviio Lela Automaviio e sistemas de instrumentavao industriais; 

consultoria em gestao ambienta l 

QUANTIFIC, lnstrumentaviio Cientifica Lela Sistemas de rccol ha e tratamento de dados (meteorol6gicos. etc.) 

TECHNO WAY. Equipamentos e Gestiio Ambiental Lela Projecto e gestilo ambiental 

W IT Software, Consultoria c Desenvolvimento de Software 

para a Internet M6vel Lela Teenologias de software para a internet m6vel 

XMLPONTOpt. Servivos em Informatica Lela Servi9os informaticos 

(Fonte: http:\\www.ipn.pt) 

Quadro l.b - Empresas anteriormente instaladas na ineubadora do lPN 

Nome Actividade 
BIOINVEST, Contro lo Biol6gieo de Pragas Lela Fornecedores de produtos biol6gicos para controlo de pragas 

C!BERBIT, Produvoes de Software Lda Desenvolvimento de software multimedia e de gestao 

ED ICAD, Computavao Grafica e lmagem Lela Servivos e comercio 

EPQ, Controlo de Qualidade Lda Sistemas integrados para aquisivao de dados e controlo de 

qualidade nos proc. industriais 

INVESVIT A, Servivos na Area da Saude Lela Promovao e desenvolvimento de actividades nas Ciencias da Vida 

IOSOFT, Estudos e Projectos de Informatica Lda Desenvolvimento de software em investigaviio operacional. 

bases de dados e sistemas de informavao geogratica 

MEGA VI SAO, Controle de Publicidade Lda Tratamento, investiga9iio, controlo e distribuiviio de 

informavlio eserita e audiovisual 

MIRELI , Comercio e Distr ibuiviio de Equipamentos para 

Tratamento de Aguas Residuais Lela Equipamentos para tratamento de aguas residuais 

PLA, Planeamento e Gestao do Ambiente Lda Gest:io ambiental e produr;:ao de ET AR compacta pn!-1a bricada 

QUAL. Formavao e Servivos em Gestao da Qual idade Lda Formavao e servivos em gestao da qual idade 

WMD, Projecto de Sistemas Electr6nicos Lela Projecto de sistemas electr6nicos 

(Fonte: http:\\www.ipn.pt) 
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Em sintese, quer o numero de empresas instaladas na 
incubadora (17), quer as que ai estiveram anteriormente 
( 1 I), permite avaliar a importancia do lPN e das 
instituil(oes de ensino superior em Coimbra. Efectiva
rnente, o grau de abertura que a universidade tern vindo a 
revelar nos anos mais recentes assume-se como um 
comportamento que deve ser incentivado, tendo em 
atenyao as relayoes que se estabelecem com o tecido 
empresarial de todo o Centro Litoral (e, mesmo, com o 
territ6rio nacional e alguns paises estrangeiros). Por outro 
!ado, a evolu.yao previsivel das actividades da incubadora 
de empresas do lPN eo contexto do "meio de inova.yao de 
Coimbra" terao como consequencia a cria.yao de um 
" tecnop61o", localizado na proximidade do Polo II da 
Universidade, vocacionado para acolher as empresas que 
tenham conseguido singrar no mercado (e anteriormente 
instaladas na incubadora), proporcionando urn ambiente 
favonivel a continua.yao e normal desenvolvimento das 
actividades. Este polo tecnol6gico, fani parte de uma rede 
de parques tecnol6gicos localizados nas cidades da 
Regiao Centro. Com projecto de estatutos ja elaborado, 
continua a aguardar financiamento. 

A segunda fonte utilizada tracluz, para o periodo de 
1981 a 2000 (Maio), a realizavao de 336 acordos e pro
tocolos entre a Universidade de Coimbra e outras insti
tui.yoes, tendo 71 ,7% (241) sido realizados com entidades 

13,0 

nacionais e 28,3% (95) com organizavoes estrangeiras 1• 

A celebrac,:ao destes acordos e protocolos tern vindo a 
intensificar-se durante a decada de noventa, ja que 75,0% 
(252) das assinaturas foram realizadas a partir do ano de 
1990 (Fig. 3). 

Considerando o tipo de parceiro envolvido, as 
institui.yoes de ensino superior/outre en sino ( 17 ,8%), as 
empresas ( 16,2%), os centros de formavao ( 13,7%), os 
organismos da administra.yao publica (12,9%) e os centros 
de investigal(ao ( 1 0,0%), correspondem a mais de meta de 
dos acordos e protocolos assinados (em numero de 170, 
60,6%). Por outro !ado, sublinha-se a importancia que as 
inst ituivoes de ensino superior/outre ensino e os centros 
de investigayao cientifica revelam no contexto das 
actividades realizadas, uma vez que representam cerca de 
I /4 (26,2%) dos acordos assinados. Refere-se, ainda, que 
a maioria dos protocolos celebrados (87,4%) foi feito com 
instituivoes de ensino superior. 

Atendendo a que os objectives dos acordos e 
protocolos celebrados contemplam para grande parte das 
parcerias a investigal(ao, a formavao e os estagios destaca
-se, no contexte, sobretudo, a relevancia que as actividades 
de investiga.yao assumem no caso das empresas (em 
numero de 39, 16,2%) e dos centres de investigal(ao (24, 
10,0%). 

1 Base de Dados dos Acordos Nacionais e Protocolos 
Estrangeiros, Rcpartic,:ao Pedag6gica - Servic,:os Academicos da 
Univers idade de Coimbra, 2000. 

12,0 +-- ----- --- - --- --- -A--------10Nacionais 
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Fig. 3 - Acordos e protocolos celebrados pela Universidade de Coimbra 

(Fonte: Base de Dados dos Acordos Nacionais e Protocol as Estrangeiros. Repartic,:ao Pedag6gica- Servic,:os Academicos da 
Universidade de Coimbra, 2000 - * Ate Maio) 



Atendendo ao ambito geogn:'lfico das organizar;:oes 
com as quais a universidade real izou acordos e protoco
los, temos elementos que nos perrnitem pensar na existen
cia de urn conjunto de re lar;:oes com o tecido produtivo da 
"regiao", uma vez que 1/3 das ligar;:oes (36,6%) se real iza 
com entidades locais/regionais (localizadas em Coimbra 
ou no Centro Literal). A importancia que a universidade 
con tinua a evidenciar no exterior tem tradur;:ao no numero 
de protocolos que foram celebrados com instituir;:oes do 
ens ino superior (95, correspondendo a 28,3% do total). 

Nao considerando o numero de acordos e protocolos 
em que a Un ivers idade de Coimbra figura como a ent i
dade responsavel (77 com entidades nacionais e 87 com 
estrangeiras), as Faculdades de Letras e Psicologia e 
Ciencias da Educar;:ao apresentam um claro predominio 
no conjunto das escolas de Coimbra (91 em 172, 52,9%). 
A Faculdade de Ciencias e Tecnologia, atendendo ao tipo 
de actividades desenvolvidas (1&0), deve ser destacada, 
uma vez que representa 15,7% (27) das relar;:oes estabele
c idas. Sublinhe-se o reduzido valor que as Faculdades de 
Medicina e de Farmacia revel am ( I 0, 5,8%). Estes e le
mentos devem, contudo, ser contextualizados tendo em 
atenr;:ao o ambito das actividades real izadas. Efectiva
mente, no caso de Letras e Psicologia e Ciencias da 
Educayao, a formar;:ao e os estagios assumem-se como as 
principais formas de relac ionamento. Considerando as 
outras Faculdades, a investigac;;ao e a procura de aplica
c;;oes sao os fins que se procuram atingir. Acresce que 
estas Faculdades participam activamente num numero 
consideravel de associac;;oes de investigac;;ao, caracterist ica 
que ajuda a compreender os valores descritos conside
rando este tipo de relacionamento. 

A aferir;:ao da real importancia do quadro apresentado 
deve ser perspectivada, quer no contexte da avaliar;:ao dos 
resultados dos acordos e protocolos, quer considerando 
outras formas de re lacionamento entre a universidade e a 
comunidade (de que a actividade das unidades de investi
gac;;ao e urn born exemplo 1, devendo tam bern ser consi
deradas as empresas constituidas pelos alunos/ docentes 
da universidade2

, o financiamento pelas empresas de 
trabalhos de investigar;:ao, a procura de vagas para 
estagio3

• a participac;;ao em cursos e acr;:oes de formac;;ao, 
entre outros). 

1 Seguidamente iremos analisar esta ques tao. 
2 As actividades desenvolvidas pelo Institute Pedro Nunes

Coimbra. anteriormente apresentadas, avanc;;ou alguns resultados 
relati ves a este tema. 

3 A Balsa de emprego/estag io - UN IV A, constituida na 
Faculdade de C iencias e Tecnologia da Universidade de 
Coimbra em parceria com o Institute de Emprego e Formac;ao 

Universidade, lnovar;iio e Desenvolvimento Regional 

A caracterizar;:ao das actividades que os centres, labo
rat6rios e outras unidades de investigar;:ao das Universida
des de Coimbra e Aveiro desenvolvem. permite avanr;:ar 
algumas ideias no sentido da compreensao das formas de 
relacionamento que estas unidades estabelecem com 
diversas organizar;:oes (fundamentalmente institui r;:oes de 
ensino, investigar;:ao e empresas) localizadas, nao s6 no 
Centro Literal, como tambem em Portugal ou no estran
geiro. 

No essencial , pattiu-se do levantamento do numero 
destas estruturas de investigar;:ao criadas no seio das Un i
versidades de Coimbra e de A veiro. Uma prime ira dife
renr;:a entre as universidades (que reflecte a antiguidade e 
as caracteristicas de cada uma das univers idades) traduz
-se no numero de unidades de investigar;:ao, ja que do total 
de 133, 107 (80,5%) foram recenseadas em Coimbra, 
pertencendo as restantes 26 ( 19,5%) a Aveiro (Quadro ll). 

Quadro II - Estruturas de imestigac;ao das Universidades de 
Coimbra e Aveiro (200 I) 

Areas Cientificas 
uc UA lnqueritos 

N• % N" % uc % UA % 

Engenharia, Tecnologia e 

Ciencias Exactas 30 28,0 9 34,6 21 70,0 8 88,9 

~iencias Naturais e Ambientc 6 5 ,6 6 23.1 4 66,7 5 83,3 

~iencias da Satlde 31 29,0 0 0,0 12 38.7 0 0,0 

f:;iencias Sociais e Humanas 34 3 1,8 5 19.2 - - - -
p utras 6 5.6 6 23.1 3 50,0 4 66,7 

!rota! 107 100,0 26 100,0 40 37.4 17 65,4 

(Fonte: Rei tori ada UC (2000) - Prospecto da Universidade de 
Coimbra: 2000-2001 , Servi<;o de Documenta<;ao 

e Publicar;oes da UC. Coimbra: http:\\www.uc.pt; 
http:\\www.ua.pt: http:\\\\ ww. fct.mct.pt) 

· Um segundo aspecto refere-se as areas cientificas pre
dominantes em cada universidade. Tendo por base a c las
sificar;:ao de areas c ientificas anteriormente utilizada, 
tambem neste aspecto se sublinham as diferenr;:as. Na 
Universidade de Coimbra verifica-se uma repartic;;ao 
semelhante entre as areas mais tecnol6gicas, as Ciencias 
da Saude e as Ciencias Socia is e Humanas. Comparativa
mente, em Aveiro destacam-se as areas ligadas a engenha
ria, tecnologia e ao amb iente. Considerando os valores 
globais, 68,2% das unidades de investigar;:ao da Universi
dade de Coimbra correspondem a areas c ientificas nao 
relacionadas com as Ciencias Sociais e Humanas, contra 
80,8% em A veiro. Tal como referimos anteriormente, as 

Prof"issional (IEFP). constitui urn born exemplo da procura de 
relacionamento entre esta universidade e o mundo do trabalho. 
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caracteristicas recentes desta universidade e o contexto da 
criac;:iio seriio alguns dos factores que ajudariio a explicar 
esta distribuic;:iio desigual por areas cientificas das estrutu
ras de investigac;:ao. 

Outro vector de analise relaciona-se com a metodolo
gia utilizada para caracterizar as actividades das estruturas 
de investigac;:ao. A estrategia metodol6gica passou por 
duas fases. A primeira, de recolha de dados, realizou-se a 
partir da consulta da pagina da internet e em informac;:oes 
obtidas directamente nas Universidades, a que se seguiu 
uma etapa de entrevista (com a realizac;:ao de um inque
rito), com o objectivo niio s6 de validar os dados recolhi
dos, como tambem de complementar e esclarecer aspectos 
niio contemplados na~ fontes uti lizadas. Esta fase de inque
rito processou-se, primeiro, por via postal (que decorreu 
entre Fevereiro e Marc;:o de 2000), tendo posteriormente 
(entre Janeiro e Abril de 2001), atendendo a taxa de res
pasta obtida (19,1 %), sido realizada uma vis ita as unidades de 
investigac;:iio. A observac;:ao do Quadro II indica que mesmo 
com a utilizar;:iio desta estrategia, a taxa de cobertura apre
senta resultados, que para o caso da Universidade de Coim
bra correspondem a cerca de 1/3 (37,4%) do un iverso 
estatistico apresentado. No caso de A veiro reg ista-se urn 
valor mais elevado (65,4%). 0 comentario e a validade 
dos resultados obtidos deve ter em considerar;:ao esta 
realidade. Mas, mesmo assim, os dados obtidos permitem 
caracterizar e conhecer as actividades que estas estruturas 
de investigar;:iio desenvolvem, avaliando a importancia 
para os territ6rios em que se inserem. 

Os dados e o inquerito tiveram como objective conhe
cer as unidades, tendo por base os seguintes indicadores: · 
data de criar;:ao, departamentos e entidades envolvidas na 
criac;:iio, recursos humanos (grau, local de obtenr;:iio e 
actividade), recursos materiais (tipo de instalac;:oes e loca
lizac;:ao), actividades desenvolvidas nos ultimos tres anos e 
avaliar;:iio dos resultados. Relativamente as actividades 
desenvolvidas, as questoes colocadas centram-se no tipo 
(investigar;:iio fundamental, investigar;:iio aplicada e desen
volvimento experimental, cursos e/ou formar;:ao e outros) 
e financiamento, nos resu ltados obtidos (prot6tipos, 
patentes, publicar;:oes, teses, outros), nos objectivos dos 
projectos realizados (inovar;:iio de produto, processo e/ou 
outra), nos parceiros envolvidos (localizac;:ao), na decisiio 
e razoes de realizar;:ao do projecto e no tipo de ligar;:iio 
estabelecida. 

Atendendo a que os recursos humanos e materiais 
envolvidos sao comuns aos departamentos das faculdades 
de origem 1 

( ou departamentos e secr;:oes das unidades 

1 Foram consideradas s6 as estruturas de investiga~ao das 
Faculdades de Ciencias e Tecnologia. Farmilcia e Medicina. 
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organicas, no caso de Aveiro). o que tambem e em grande 
parte verdadeiro quando se consideram as associac;:oes ou 
instituir;:oes em que a universidade participa 13, centrare
mos a analise nos projectos desenvolvidos, no objectivo 
em vista, no financiamento e no tipo de parceiros que 
participam nos projectos (destacando, em especial, as 
empresas envolvidas). 

Um primeiro resultado, quant itativo, traduz o numero 
de projectos em que as estruturas de investigac;:ao estive
ram envolvidas (552 ate ao ano de 2000). Destes 351 
(63 ,6%) tiveram a participac;ao de unidades de investiga
r;:ao da Universidade de Coimbra e os restantes 201 
(36,4%) foram realizados por estruturas de A vei ro (Qua
dro lll). Para as estruturas de investigac;iio inquiridas 
sublinha-se que o numero de projectos por unidade e 
maier na Universidade de A veiro do que em Coimbra. 
Esta constatar;:iio, podendo traduzir uma maior produtivi
dade nas estruturas de Aveiro, deve ser re lativizada e 
entendida no contexte das actividades desenvolvidas e do 
numero de investigadores das diversas unidades. 

Quadro 111 - Projectos das estruturas de investiga~i'io das 
Universidades de Coimbra e.\ veiro 

N" l'roj/Unid 
Areas Cientificas uc UA I&D 

N" % N" % uc UA 
Engenharia. Tecnologia e 

Cicncias Exactas 173 49,3 107 53.2 5,R II ,9 

Ciencias Naturais e Ambiente 5 1 14.5 79 39,3 8.5 13.2 

Ciencias da Saude 108 30,8 0 0.0 3,5 0.0 

Ciencias Sociais e Humanas - - - - -

Outras 19 5,4 15 7.5 3.2 2.5 

Total 351 100.0 201 100.0 4.8 9 ,6 

(Fonte: Idem. Quadro II) 

Para lelamente ao aspecto quantitative do numero de 
prejectos executados ou em execur;:iie, importa considerar 
o objectivo que se pretendia atingir. Os resultados apre
sentados no Quadro lV pennitem tecer alguns comenta
rios adicionais. Desde logo, o facto que mai s se sa lienta 
sublinha a importancia que a investigar;:iio fundamental 

13 
0 predominio de estruturas de investiga9i'io pertencentes 

ao sector ensino superior e evidente em Coimbra (64.4%). sendo 
que s6 nas areas de Ciencias Naturais c Ambiente e da 
Engenhari a, Tecnologia e Ciencias Exactas se obscrva uma 
reparti~ao semelhante entre o sector ensino superior e as 
institui~oes privadas sem tins lucrativos. Sublinha-se. por outro 
lado, a importiincia que as i nstitui~oes de ensino superior tern 
para as Ciencias da Saude (90.3% das estruturas correspondcm a 
este sector). Tambem para a Universidade de Aveiro se destaca 
o cnsino superior para as diferentes areas cientificas (61.9% 
contra 38.1% das !PsFL). 



tern nas actividades dos centros, laboratories e outras 
unidades de invest igac;:ao nas universidades do Centro 
Lito rat. 

Quadro IV- Objcctivo dos projectos desenvo lvidos 
nas Universidadcs de Coimbra e Aveiro 

Areas Cientificas 
Produto Processo Total UC Towl UA 

uc UA uc UA N" % N• 
Engenharia, Tccnologia e Ciencias 

Ex aetas 10 7 17 30 27 15.6 37 

Ciencias Naturais e Ambiente 2 0 2 I 4 7.8 I 

C'iencias da Sat1de 7 0 9 0 16 14.8 0 

Ciencias Sociais e Humanas - - - - - - -
Outras 0 0 0 0 0 0,0 0 

Total 19 7 28 31 47 13,4 38 

Nota: a percentagem foi calculada em re la~ao ao numero 
de projectos. 

(Fonte: Idem. Q uadro II) 

% 

34,6 

1.3 

0,0 

-
0,0 

18,9 

Efectivamente, considerando a totalidade de projectos, 
os que apresentam como tim o desenvolv imento de um 
produto (novo ou melhoria) ou alterac;:oes do processo de 
produc;:ao representam, respectivamente, 13,4% e 18,9% 
dos projectos em que participaram unidades de investiga
c;:ao das Universidades de Coimbra e de A veiro. Por area 
cientifica destaca-se, no caso de A veiro, os projectos 
desenvolvidos pelas estruturas de investigac;:ao ligadas aos 
cursos de Engenharia, Tecnologia e Ci encias Exactas, 
uma vez que 34,6% dos projectos tiveram como objective 
urn dos tipos de inovac;:ao anterionnente refer idos. Os 
menores valores encontrados no que se refere a Coimbra 
devem ser entendidos no quadro geral das actividades da 
un ivers idade (estrutura pesada, peso excessivo de acti
v idades burocraticas do pessoal docente, e levado numero 
de alunos, condit;:oes de dod!ncia e apoio a investigac;:ao, 
etc.) e do contexto produtivo da "regiao de Coimbra". 
Nao obstante, refere-se que as estru turas de investigac;:ao 
em Ciencias da Saude, correspondendo no essencia l ao 
sector ensino superior apresentam, no contexto das 
di ferentes areas c ientificas, um valor ( 14,8%) cujo real 
significado, pensamos, se encontrar sub-ava liado, uma 
vez que os inqueritos correspondem somente a 38,7% das 
instituic;:oes (comparativamente a 70,0% para as unidades 
de investigac;:ao em Engenharia, Tecnologia e Ciencias 
Exactas 1

). 

Mas, mesmo tendo em atent;:ao estes elementos, desta
camos o facto de uma parte importante das actividades 

1 Comparati vamente. o significado dos resu ltados obtidos 
para a Uni versidade de .-\ veiro parece estar mais proximo da 
realidade. uma vez que os inqueritos correspondem a valores 
superiores a 80,0%. 

Universidade, lnovar;iio e Desenvo/vimento ReKirma/ 

das estruturas de investigac;:ao ter como resultado a inves
tigac;:ao fundamental (tendo todas as unidades referido a 
preparat;:ao de teses de mestrado e doutoramento como um 
dos resultados mais significativos), com consequencias 
mais ou menos directas nas actividades econ6micas e, 
globalmente, na sociedade. Um ultimo comentario em 
relac;:ao a este tema serve para j usti ficar os valores encon
trados para as instituic;:oes pertencentes as outras areas 
cientificas. Com efeito, estas incluem em grande parte as 
actividades que sendo fundamentais para a investigac;:ao 
(actividades administrativas e de enquadramento, de apoio 
a formac;:ao, estagios, etc.), nao se traduzem d irectamente 
em novas produtos ou alterac;:oes do processo industrial. 

A fonte de financiamento dos projectos e outro ele
mento a ter em considerac;:ao na analise das activ idades 
das unidades de investigac;:ao. Mesmo tendo em atenc;:ao 
que os resu ltados nao sao exaustivos, refere-se a impor
tancia da Fundac;:ao para a Ciencia e Tecnologia na obten
c;:ao de financiamento por parte das estruturas de investi
gac;:ao das Universidades de Coimbra e de Aveiro (Quadro 
V). Com efeito, aproximadamente 3/4 do financiamento 
provem desta ent idade atraves dos concursos que periodi
camente realiza. Conjuntamente, os concursos a nivel 
europeu, constituem a outra fonte de fi nanciamento para a 
realizac;:ao de projectos por parte das unidades de investi 
gac;:ao. Registe-se que o financiamento atraves de empre
sas nao tern significado no contexto das activ idades rea li 
zadas pelas estrutu ras de investigac;:ao do Centro Litoral, 
facto que lim ita a propria evolut;:ao e transforma~ao do 
q uadro produtivo. 

Quadro V - Fontes de financiamento dos projectos nas un idades 
de investiga<;ao 

Areas Cientificas 
FCT Em res a Outro 

uc UA uc UA uc 
Engenharin, Tecnologia e Ciencias 

Exactas 7 1,7 72,9 2,9 0,0 25.4 

Ciencias Naturais e Ambiente 88.2 96,2 0.0 0,0 11,8 

Cicncias da Sat1de 74.1 0.0 0,0 0.0 25,9 

Ciencias Sociais e Humanas - - - - -
Outras* 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 

Total 76,4 76,6 1.4 0,0 22.2 

* Os resultados traduzem a inexistencia de informa~ao. 
(Fonte: Idem. Quadro Il) 

UA 

27,1 

3.8 

0,0 

-

0.0 

15,9 

Urn ultimo aspecto refere-se aos participantes envol
vidos nos projectos de investigac;:ao desenvolvidos nas 
estruturas das Universidades de Coimbra e Aveiro. Os 
resu ltados traduzem a importancia que as instituic;:oes de 
ensino superior nacionais tern na investigac;:ao realizada (o 
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que parece indicar uma forte componente de investiga~ao 
fundamental) (Quadro VI). 

Quadro VI - Participantes nos projectos dese m olvidos nas 
Universidades de Coimbra e Aveiro 

Ensino Superior Em resa 

Areas Cientificas Nac Estr Nac Estr 

uc UA uc UA uc UA uc 
Engenharia. Tecnologia e Ciencias 

Exact as 75,7 56,4 15,4 24,C 2,3 6, 6,f 

~iencias Naturais e Ambiente 85, 89,4 7,8 6,2 6,5 O,C O,C 

r-:iencias da Sat1de 74,6 0,0 23,C O,C 1,2 O,C 1,2 

~icncias Sociais e Humanas -
p utras* O,C 0,0 O,C o.c O,C 0.( 0,0 

rota! 76,6 65,0 17,6 19,4 2,4 4,6 3.4 

* Os resultados traduzem a inexistencia de informac;:lio. 
(Fonte: Idem. Quadro II) 

UA 

13,4 

4,4 

O,C 

0,( 

11,1 

Par outro lado, os elementos reflectem, ainda, o grau 
de abertura das unidades de investiga~ao, dada a impor
tancia que, quer as institui~oes de ensino superior de 
outros paises, quer as empresas, tern nas actividades de 
investigar,:ao das unidades. Destaca-se o valor obtido para 
as empresas estrangeiras, ja que se revela para os casos 
das institui~oes de investigar,:ao de Coimbra e Aveiro 
superior ao correspondente para as empresas nacionais. 
Refere-se, tambem, que as ligar,:oes que existem com 
outros centros de investigar,:ao (da Universidade e outros) 
parecem reflectir a importancia que a proximidade e o 
conhecimento (pessoal) tem na realizar,:ao de projectos e 
na circular,:ao da informar,:ao. 

Esta reflexao conduz, por outro lado, a propria politica 
de ciencia e tecnologia do nosso pais e a sua tradur,:ao 
espacial 15

• No contexto da Uniao Europeia e de acordo 
com o Inquerito ao Potencial Cientifico e Tecnol6gico 
Nacional de 1999, Portugal apresenta urn dos menores 
valores de despesa total em I&D em percentagem do PIB 
(0,77%). Comparativamente, a media da Uniao Europeia 
era em 1998 de I ,81 %, correspondendo os resultados rna is 
e levados aos paises n6rdicos (Suecia e Finlandia, com 
respectivamente 3,70% e 3,09% 16

). A Alemanha e Franr,:a 
tambem revelam valores de I&D em percentagem do PlB 
elevados (2,3 8% e 2, 18%, respectivamente ). Nao obstante 
a evolur,:ao ocorrida na segunda metade da decada de 

15 Apresentam-se alguns resultados da Polftica Cientifica a 
partir dos Inqueritos ao Potencial Cientifico e Tecnol6gico 
Nacional realizados na segunda metade da decada de noventa. 

16 0 valor da Suecia refere-se a 1997. 
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noventa (de 0,57% em 1995 passou a 0,77% em 1999), o 
valor investido em I&D continua a ser reduzido no con
texto dos paises da Uniao Europeia, sobretudo se pensar
mos nos objecti vos politicos anterionnente tra~ados (em 
1987 Cavaco Silva estabelecia como meta atingir em 1990 
o valor de I ,00% e a dupl icar,:ao da comunidade cienti
fi ca). Por compara~ao, o investimento em I&D diminuiu, 
entre 1992 e 1995, quer em termos absolutos (de 62 milhoes 
de cantos para 60,2 milhoes de cantos, prer,:os constantes 
de 1990), quer em tennos relativos (de 0,63% para 0,60%) 

Um segundo aspecto de reflexao centra-se na forma 
como e financiada a despesa total em l&D. Os dados do 
Inquerito de 1999 referem que o Estado continua a ser o 
principal responsavel pelo financiamento da despesa em 
l&D (69,6% contra 36,0% da media da Uniao Europeia). 
A percentagem a cargo das empresas e, no caso portu
gues, substancialmente inferior aquela que se observa para 
o conjunto dos paises da Uniao Europeia (21 ,4% e 54,8%, 
respectivamente ). 

No que se refere a evolur,:ao do numero de investiga
dores e do pessoal total em I&D em permilagem da 
popular,:ao activa, regista-se uma aproximar,:ao a med ia da 
Uniao Europeia (3, I %o contra 5,0%o, considerando a pri
meira das relar,:oes, 4, I %o contra 9,4%o, para a segunda). 

Outro resultado, considera a despesa total em l&D por 
sector de execur,:ao (a prer,:os correntes), entre 1995 e 
1999. Sublinha-se a manuten~ao da estrutura de despesa 
para os quatro sectores de execu~ao, sendo que o ensino 
superior e o Estado sao responsaveis por cerca de 2/3 da 
despesa total. 

Um tlltimo aspecto traduz a repartir,:ao espacial da 
despesa em I&D. A Regiao de Lisboa e Vale do Tejo 
representa, em 1997, mais de metade da despesa efectuada 
(56%). Destaca-se, contudo, a d iminui~ao da importancia 
desta regiao no conjunto do pais, uma vez que tern vi ndo a 
apresentar sucessivamente menores desde 1988 (passando 
de 67% para 56%). 

As ideias que permanecem da analise dos dados da 
J&D reflectem a dificuldade de levar a pratica uma estra
tegia polit ica com objectives claros e calendarizados no 
tempo, no sentido de alterar o contexto descrito, caracteri
zado, no essencial, por baixos valores do investimento em 
J&D, elevado peso do Estado e reduzida percentagem de 
investigadores em relayiio a popula~ao activa (mesmo 
tendo presente a evolur,:ao ocorrida na segunda metade da 
decada de noventa). 

Notas finais 

A analise realizada procurou apresentar elementos que 
evidenciassem o papel da l ocaliza~ao para as diversas 
actividades (e, em particular, para a industria). A presen~a 



em determinadas areas de instituiyi:'les c ientificas, de 
recursos variados ( destacando-se o conhecimento), de 
empresas e empresarios empreendedores levara tenden
cialmente a densificar;;ao do tecido produtivo e a procura 
de ligayi:'les entre os d iversos actores presentes no territ6-
rio. A constituir;;ao de sistemas cientificos locais em Por
tugal , consequencia da organizayao das instituiyoes cienti
ficas, tern vindo a assumir-se como um elemento fu nda
mental na dinamica dos territories e no desenvolvimento 
local/regional, nao obstante verificar-se um certo desa
justamento entre o modelo produtivo e o modelo de cien
cia e tecnolog ia. A organizar;;ao do sistema de ensino 
superior, em que dominam tres p61os associados as maio
res concentrar;;oes de popular;;ao, tern vindo a ser comple
mentada com o aparecimento de novas instituir;;oes que 
v isam estabelecer lar;;os mais estreitos com as actividades 
e a popular;;ao locais, numa nova l6gica em que se procm·a 
valorizar a proximidade (fisica e organizacional), assente 
em interesses e na pattilha de valores comuns. A nivel do 
"territ6rio" do Centro Literal, os dados demonstram a 
importancia das instituir;;oes de ensino superior, obser
vando-se de forma crescente as relar;;oes que a universi
dade (atraves dos centres e laboratories de investigar;;ao) 
tern v indo a estabelecer com a industria e, globalmente, 
com diferentes organizar;;oes. Constata-se, igualmente, a 
importancia (relativa) que decorre do estabelecimento de 
ligar;;oes, nao s6 com empresas do Centro Literal, mas 
tambem em funr;;ao das especializar;;oes e competencias, 
com empresas e organizar;;oes nacionais e internacionais 
de reconhecido merito. Parece, pais, que se observa urn 
conjunto de elementos que nos levam a pensar na existen
cia de urn potencial de inovar;;ao regional nesta area do 
Continente. Os dados recolhidos apontam, ao mesmo 
tempo, para a necessidade de se procurarem novos indica
dares e metodologias no estudo das relar;;oes universidade
-empresa. 
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