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SISTEMA DE INOVA<;AO, INDUSTRIA E TERRITORIO: 
REFLEXOES TENDO POR BASE OS CENTROS TECNOLOGICOS 

1. PROCESSO DE INOVA<;AO E COMPORTAMEN
TO DAS EMPRESAS 

1.1. Processo de inova-;ao 

Inova-;ao: da investiga-;ao ao desenvolvimento e apli
ca~ao 
A geografia da inova<;:ao deve preocupar-se com os 

aspectos espaciais da inova<;:ao, isto e, a forma como as 
empresas apropriam e valorizam os recursos existentes ou 
construfdos, atraves do estabelecimento de uma complexa 
rede de rela<;:oes em que as dimensoes econ6mica, social, 
institucional e polftica se assumem como factores a con
siderar. 

A inovac;:ao deve ser entendida como fazendo parte de 
urn processo em que interagem diferentes mundos: o cien
tffico, o tecnol6gico e tecnico, o econ6mico, o social e ins
titucional (mais ou menos formalizado) . Assim, ao falar
mos de inovac;:ao associamos nao s6 a produ<;:ao de novas 
tecnologias, a descoberta de novos materiais ou de urn novo 
produto, mas igualmente a adopc;:ao pela empresa de urn 
novo processo de fabrico e de novas pniticas organiza
cionais. Atendendo as 16gicas de actua<;:ao das empresas, e 
necessaria cada vez mais ter presente, quer as relac;:oes a 
montante da fmna, quer a jusante, de forma a manter a com
petitividade no actual contexto de recomposic;:ao da econo
mia e das sociedades. 

As actividades de investigac;:ao e desenvolvimento (re
alizadas na empresa e externamente), a Iigac;:ao com ins
titui<;:6es de produc;:ao de saber (Universidades e outros 
centros de investigac;:ao), a existencia de organizac;:oes 
intermectias que encurtem a distiincia entre as fontes de 
produc;:ao de investigac;:ao e a utiliza<;:ao pelas empresas, por 
urn !ado, e o contexto econ6mico, social, cultural e polf
tico em que se produz a inovac;:ao e as consequencias para 
a sociedade (desenvolvimento), por outro, sao aspectos 
decisivos na adopc;:ao de inova<;:oes pelas organizac;:oes 
empresariais (GAMA, 1997). 

A partir destes elementos compreendemos a complexi
dade dos processes de inovac;:ao, que relacionando os di
ferentes recursos dos espa<;:os (recursos materiais e huma
nos, agentes, saber-fazer, capital relacional, regras, etc.), 
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utiliza-os e valoriza-os de maneira especffica, com conse
quencias ao nfvel dos produtos, dos processes de produ
c;:ao, dos materiais , mas tambem a nfvel estrutural e 
organizacional. Como refere MAILLAT (1997, p. 4) e neces
saria enquadrar esta problematica no contexto do desenvol
vimento global do sistema, em que as transformac;:oes de
correntes dos processes de inovac;:ao (com consequencias 
a nfvel da reestrutura<;:ao do todo regional) tern que ser 
acompanhadas, por urn lado, por outros processes que 
mantenham a coesao, a coerencia, possibilitando as coope
ra<;:oes e a solidariedade entre os diversos elementos do 
sistema (processo de acultura<;:ao) e, por outro, que possam 
reproduzir as condic;:oes materiais e humanas, requisites 
base para o desencadear do proprio processo de inovac;:ao 
(processo de reproduc;:ao). Na essencia, estamos em presen
<;:a de urn processo de difusao e de alastramento a todo o 
territ6rio numa perspectiva de desenvolvimento. 

Para que estes processes se materializ.em e evoluam 
torna-se necessaria p6r em marcha urn conjunto de acti
vidades que nao s6 possibilitem a criac;:ao de recursos 
nas regi6es, mas permitam tambem captar inovac;:oes 
vindas do exterior, integrando-as e difundindo-as no teci
do s6cio-produtivo local. Neste contexto, as relac;:oes esta
belecidas entre as empresas, os centros de investigac;:ao e 
os restantes actores do desenvolvimento (autarquias, as
sociac;:oes, medias, ... ) assumem papel fundamental para o 
estabelecimento de uma rede decisiva para a inovac;:ao, 
reproduc;:ao e fortalecimento do tecido empresarial das re
gioes. 

Globalmente, estes processes estao condicionados pelas 
caracterfsticas dos sistemas produtivos existentes nas dife
rentes regioes, do seu estadio evolutivo, do grau de coe
rencia e cooperac;:ao existente entre os diversos actores, das 
caracterfsticas do local onde estes sistemas se implantam, 
principalmente da existencia ou da possibilidade de cons
truir urn conjunto de recursos materiais e humanos e de 
condic;:oes favoraveis a ocorrencia de inovac;:oes e ao desen
volvimento, em suma das potencialidades do territ6rio 
(existentes e passfveis de ser criadas). 

Em resumo, inova<;:ao, investigac;:ao e desenvolvimento 
e aplicac;:ao sao conceitos que de vern ser considerados como 
urn todo, sendo a empresa como organiza<;:ao que e, res
ponsavel pela estrutura<;:ao destas diferentes actividades de 
cria<;:ao tecnol6gica. A tradicional forma linear e sequencia! 
da inovac;:ao (valida sobretudo quando se "faz tecnologia" 
utilizando os pr6prios meios tecnicos e humanos e para 
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inovar;oes radicais), op6em-se fonnas nao-lineraes, em que 
as diferentes fases do processo interagem, ja que em cada 
nova etapa em direc9ao a comercializayao de urn produto 
se questionam as fases anteriores, incorporando-se novos 
conceitos ligados a competitividade, design, pre9o final, 
aceitayao pelos mercados, etc. (BARATA, 1992; LE BAs, 1995, 
p. 80; NEVES, 1997, p. 18). 

Nesta apresenta9iio importa tambem reflectir sabre as 
fontes de inovayao e o porque das empresas inovarem. A 
este respeito, apontam-se duas 16gicas: uma directamente 
relacionada com o mercado e como tal com as necessida
des e com a evoluc;:ao que este apresenta (L6gica de puxao 
de mercado - "Market-pull"); outra, em ligayao com a 
criac;:ao de novas oportunidades cientificas a que se segui
ni natural mente a produyiio e a comercializayiio (L6gica de 
empurrao tecnol6gico - "Tecnology push"). 

Atendendo a dimensao, estrutura e organizayiio, as es
trategias seguidas pelas empresas num mercado cada vez 
mais global e competitive serao diferentes. Observa-se em 
algumas firmas uma atitude mais defensiva, visando me
lhorar a posi9iio no mercado atraves da ultrapassagem 
tecnol6gica das empresas concorrentes, ate atitudes mais 
ofensivas, em que se inova para resolver os problemas que 
aparecem. Num nivel intermedio, ocorrem situa96es de 
imitac;:ao das empresas competidoras directas na tentativa 
de manter a competitividade. 

Caracter estratt!gico da inova~ao: os diferentes tipos 
deinova~o 
A inovayiio tecnol6gica definida como "a aplicayiio de 

novos conhecimentos ou invenc;:oes para melhorar os pro
cesses produtivos ou a sua modificayao para a produyao 
de novos bens" (OCDE, cit. por MENDEZ e CARAVACA, 1996, 
pp. 162-163) assume-se como elemento estrategico para a 
competitividade das empresas. Com a crise do modelo de 
produc;:ao fordista e a emergencia de urn novo modelo de 
economia assente na variedade, na flexibilidade, na inte
grayao, na organizac;:ao e novas competencias, na atitude 
reactiva, a considerayao daquela variavel nas suas diver
sas formas, representa uma evoluyao com implicac;:oes 
quantitativas e qualitativas na geografia econ6mica dos 
terri t6ri os. 

Fundamentalmente, consideram-se tres formas de ino
vac;:ao ao nfvel das empresas: inovayao de produto e ma
teriais, inovac;:ao de processos e inovac;:oes organizacionais 
(sentido amplo, ja que a inovac;:ao de processes e uma forma 
de alterayao ao nfvel da organizac;:ao das empresas). 

A primeira forma de inovayao, de produto, tern como 
objective criar novos mercados ou ampliar os existentes 
pela introduc;:ao de novas produtos ou modifica96es nos 
existentes, melhorando a qualidade, as caracterfsticas, etc. 
Exigente em investigac;:ao e desenvolvimento, esta forma 
de inovac;:ao necessita de uma elevada coordenayao entre 
todas as fases do processo de inovac;:ao. 

As inovac;:oes de processo afectam a forma de fazer ou 
de organizar, tanto do processo produtivo, como das acti-
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vidades complementares. Pode efectuar-se atraves da reno
\'ac;:ao das maquinas e equipamentos de forma a aumentar 
a performance, podendo tam bern passar pela reorganizac;:ao 
da cadeia produtiva, a descentralizayao e subcontratac;:ao 
de algumas tarefas do processo produtivo, a gestao dos 
stocks, etc. 

Por ultimo, as inovac;:oes organizacionais, mais amplas, 
afectam toda a empresa e visam uma melhor articulac;:ao e 
coordena9ao das actividades no seio das firmas, exigindo 
novas competencias e atitudes, quer dos empresarios, quer 
de toda a organizac;:ao considerada nos diferentes nfveis. 
Assumem-se como alterac;:oes fundamentais na estrutura e 
no sucesso actual das empresas e como tal na geografia das 
actividades econ6micas e dos territ6rios. 

As empresas e a inova~ao: do fazer ao comprar 
Perante a necessidade de inovar das empresas, importa 

ter presente qual o melhor caminho a seguir, considerando 
como elementos chave a estrategia, as caracterfsticas e os 
objectives a atingir. 

As opc;:oes passam desde logo por desenvolver na em
presa novas tecnologias, lanc;:ando projectos de I&D que se 
poderao traduzir em vantagens competitivas fundamentais. 
Esta atitude e sempre arriscada, sobretudo se for realizada 
isoladamente, implicando grande investimento em recursos, 
quer humanos, quer materiais. Uma outra possibilidade 
consiste no estabelecimento de associac;:ao com outras ins
tituic;:oes de I&D e empresas de forma a diminuir o risco 
e a valorizar ideias que nao podem ser desenvolvidas in
ternamente a empresa. A terceira forma passa por desen
volver e aplicar, de uma forma inovadora, tecnologias ja 
existentes, atendendo as capacidades e exigencias das 
empresas. 

Estes tres modos de inovac;:ao sao os mais complexos, 
ja que exigem competencias e disponibilidades que s6 
uma parte das empresas e dos territories consegue apre
sentar. 

As restantes empresas e os territ6rios, nao tendo capa
cidade ou nao querendo enveredar por uma destas estra
tegias de inovac;:ao, para manterem a competitividade, 
podedio adquirir o saber-fazer (licenc;:as) necessaria para 
produzir inova96es, aprendendo e criando uma cultura 
tecnol6gica que podera permitir futuramente outras for
mas de inovac;:ao. Por ultimo, podera optar-se pela compra 
de tecnologias ja desenvolvidas e adaptadas as neces
sidades das empresas, caso da aquisic;:ao de maquinas e 
equipamento para a produyao de determinado produto 
(NEVES, 1997). 

0 processo de aceder as inovac;:oes e assim urn proces
so arriscado e de resultados nem sempre previsfveis, de
vendo por isso os riscos ser minimizados. Os riscos finan
ceiro, tecnico e cultural inerentes a todo o processo de 
inovac;:ao, podem ser minimizados se repartidos pelas va
rias organizac;:oes, assumindo ao mesmo tempo cada uma 
das partes uma quota, de acordo com as suas caracterfsti
cas e com os objectives a alcanc;:ar. 
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2. NOVAS LOGICAS DAS EMPRESAS E TERRITO
RIO 

2.1. Altera~oes estruturais e novas competencias em
presariais 

A questao que se coloca ao falar da inova~ao e a de saber 
quais sao os efeitos na organiza~iio industrial e no territ6-
rio e, como tal, que papel devem desempenhar as polfticas 
de ordenamento do espa~o. 

A compreensao destas rela~oes implica ter presente urn 
conjunto de altera~oes estruturais da economia e da socie
dade eo desenvolvimento de novas competencias e 16gi
cas empresariais, atendendo as transforma~oes decorrentes 
da crise no modele de produ~ao fordista e a emergencia de 
novas formas de produzir e de articula~ao das empresas e 
dos territ6rios. 

A multiplicidade de exemplos de sucesso de determina
dos territ6rios e empresas permite reflectir sobre o papel 
da tecnologia nestes processes, mas igualmente da organi
za~ao industrial e do contexte institucional existente 
(GAFFARD, 1993, p. 97). A analise deve centrar-se no con
texte organizacional em que as firmas se desenvolvem, no 
qual a componente territorial assume urn relevo particular. 
E fundamental considerar as condi~oes e as causas da 
evolu~ao de algumas empresas e dos territ6rios por elas 
construfdos. As empresas inovadoras assumem-se como urn 
elemento estruturante dos territ6rios, ao valorizarem os 
recursos existentes e, fundamentalmente, ao criarem as 
vantagens especfficas e, como tal, estabelecerem liga~oes 
a nfvel local. Assim, a 16gica de produ~ao e definida nao 
em funyao "das combina~6es eficazes de factores (in
cluindo a dimensao espacial)", mas segundo uma "16gica 
de constru~ao de novas op~6es produtivas" (GAFFARD, 1993, 
p. 100). 

Nas empresas, as novas condi~oes de competi~ao im
p6em novas estrategias e o aparecimento de novas ar
quitecturas organizacionais e novas formas de rela~ao 
entre as diversas unidades da firma e com os parceiros -
fornecedores, cliente, institui~oes locais, etc. (VELTZ, 1993, 
p. 48). 

Em sfntese, as grandes tendencias da dinamica dos ter
ritories relacionam-se frequentemente com a forma~ao de 
aglomera~6es espaciais de actividades (industria, servi~os, 
actividades de I&D), em que a competencia, as novas 
formas de organiza~ao baseadas na flexibilidade, na varie
dade, na integra~ao, os processes de aprendizagem e as 
traject6rias tecnol6gicas, a abertura ao exterior e as com
plementaridades, sao algumas das novas variaveis estrate
gicas na organiza~ao dos territ6rios, das empresas e dos 
sectores e, consequentemente, factores de competitividade 
numa economia cada vez mais global e em que se toma 
necessaria "dominar" a incerteza crescente (VELTZ, 1993; 
LE BAs, 1995; LIVIAN, 1995; MENDEZ e CARAVACA, 1996; 
JULIEN e MARCHESNAY, 1997). 

3. SISTEMA DE CfENCIA & TECNOLOGIA: OS 
CENTROS TECNOLOGICOS 

3.1. Componentes da capacidade de inova~iio 

A capacidade de inovar de uma economia depende do 
respective sistema de inova~ao, dos factores ambientais que 
o condicionam e dos nfveis de interac~ao entre as diversas 
componentes desse sistema (GoDINHO e CARA<;:A, 1988). 

0 sistema de inova~ao e constitufdo por elementos e 
rela~6es que interagem na produ~ao, difusao e uso de 
conhecimento num determinado espa~o (LuNDVALL, 1995, 
p. 2). Neste sistema considera-se em interac~ao o sistema 
produtivo, o sistema educacional e o sistema de ciencia e 
tecnologia. 

A cultura existente numa determinada sociedade e, em 
particular, no sistema s6cio-espacial em que as empresas 
se inserem, assume-se como o principal factor do "meio" 
a considerar no sistema de inova~ao . 

No caso portugues e centrando a analise no sistema 
cientffico e tecno16gico identificam-se quatro elementos: o 
sector Estado, o sector Ensino Superior, o sector empresas 
e o sector Institui~6es Sem Fins Lucrativos. No contexte 
deste ultimo sector, os Centres Tecno16gicos constituem urn 
importante vector no apoio e dinamiza~ao da industria 
atraves das inova~6es e da cria~ao de recursos especfficos 
ao nfvel dos territ6rios. 

3.2. Os Centros Tecnol6gicos como entidades 
intermedias de apoio a inova~o 

Os Centres Tecnol6gicos (Fig. 1) foram criados ao 
abrigo do Decreto-Lei n° 461183, de 30 de Dezembro como 
"estruturas de apoio tecnol6gico, capazes de introduzir 
novos produtos e processes nos mercados e promover o 
aproveitamento dos recursos naturais, incorporando o 
maximo de valor acrescentado nacional" atendendo a 
importiincia que a industria desempenha na estrutura pro
dutiva do pafs. 

Decada e meia ap6s a constitui~ao dos primeiros Centres 
Tecnol6gicos (CATIM, CTCV, CTC, CTCOR e CTIMM, 
Quadro I), importa reflectir sobre o papel desempenhado no 
apoio tecno16gico e no estabelecimento e fOitalecimento nao 
s6 de redes interindustriais, mas tambem na mobiliza~ao dos 
recursos/activos nos diferentes territ6rios. 

A legisla~ao produzida reflecte de forma evidente as 
altera~6es conjunturais e estruturais ocorridas na economia 
e sociedade, ja que preconiza, por urn !ado, a reduylio da 
interven~ao publica na gestae dos centres e, por outro, o 
enquadramento das diversas actividades desenvolvidas no 
contexte da polftica industrial e tecnol6gica do pafs conse
quencia da inser~ao de Portugal na Uniao Europeia (De
crete-Lei n° 312/95, de 24 de Novembro 1). Os objectives 

1 0 Decreto-Lei n.• 249/86, de 25 de Agosto, tendo revogado o De
creto-Lei n.• 462/83, de 30 de Dezembro, resultou da necessidade de 
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Centro 
Tecnol6gico 

( I) 

CATIM 

CTCV 

CTC 

CTC 

CTIMM 

CEVALOR 

CENTIMFE 

CTIC 

CITEVE 

I. CITEVE • Centro Teenol6gico das lndlistrias Tilxtil e Vestuario de Portugal 
I del. CITEVE delega~Ao 
2. CATIM ·Centro de Apoio Tecnol6gico ~IndUstria Metalo-mednica 
3. CTIMM · Centro Teenologico da IndUstria da Madeira e Mobilhlrio 
4. CTCOR ·Centro Tecnol6gico da Corti~a 
4del. CTCOR delega~ilo 
5. CTC. Centro Teenol6gico do Cal~ado 
5del. CTC delega~ao 

6. CTCV · Centro Tecnol6gico da Ceramica e do Vidro 
7. CENTIMFE · Centro Teenol6gico da Industria de Moldes e FerramentaS 
Especiais 
8. CTIC · Centro Tccnologico das lndustrias de Couro 
9. CEVALOR ·Centro Tecnol6gico para o Aproveitamento e Valoriza~ao das 
Rochas Omamentais e lndustriais 

Fig. I - Os Centros Tecno16gicos em Portugal 

Quadro I - Os Centros Tecnol6gicos em Portugal 

Data Capital 
Sede Delega~ao de S6cios Social Legisla~iio 

Constitui~iio (2) (contos) 

DR, III Serie, 
Porto - 1985 72.000 N" 254, 

5.11.1985 

DR, HI Serie, 
Coimbra - 1985 80.000 N" 254, 

5.11.1985 

Sao Joao DR, lll Serie, 
da Felgueiras 1986 130.000 N" 285, 

Madeira 12.12.1986 

Santa Maria DR, II Serie, 
das Montijo 1987 50.000 N" 7, 

Lamas 09.01.1987 

DR, II Serie, 
Porto - 1987 50.000 N" 262, 

13. 11.1987 

DR, II Serie, 
Borba - 1990 100.000 N" 79, 

04.04.1990 

Marinha DR, Ill Serie, 
Grande - 1991 80.000 N" 176, 

02 .08.1991 

DR, III Serie, 
Ale an en a - 1992 30.000 N" 155, 

08.07. 1992 

Vila Nova 
de Covilha (3) (3) (3) 

Famalidio 

( I) Ver figura I para o nome dos Centros. 
(2) Sao s6cios comuns o LNETI (!NET!), o IAPMEI, associa~Ot:s e empresas dos ramos de actividade ou com· 

plementares dos Centros Tecnol6gicos. 
(3) Sem dados. 

actuais dos Centros residem na valorizayao da componen
te conhecimento como forma de criar novos produtos e 
modificar processos de produzir, na procura de melhores 

produtos e processos tendo presente os desenvolvidos pelas 
empresas concorrentes, na formayao especializada do pes
soal, quer a curto prazo, quer sobretudo pensando no tem
po mais Iongo de aprendizagem e constituiyao de urn sa
ber comum a todo o territ6rio e empresas. A difusao de 
conhecimentos, processes e produtos assume-se como o 

actualizar os objectivos e as finalidades dos Centros, atendendo ao novo 
contexto decorrente da adesao de Portugal a CEE. 
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resultado 16gico de todo este processo de constitui<;:iio de 
recursos/activos especfficos aos territ6rios e as empresas. 

A 16gica espacial dos Centros (litoral e valorizando a 
proximidade as areas de especializa<;:ao industrial e as 
industrias), os s6cios que os constituem (INETI, IAPMEI, 
associa<;:6es e empresas do ramo ou complementares), as 
fun<;:6es e as actividades que desempenham (Fig. 1 e 
Quadro I) apontam no sentido da constitui<;:ao e va1oriza
<;:iio dos recursos e das especializa<;:6es industriais dos di
ferentes espa<;:os, assumindo, como tal, papel importante na 
liga<;:iio entre o Estado, os Laboratories do Estado, as Uni
versidades e outras Institui<;:6es de Investiga<;:ao, as empre
sas e outros agentes (Autarquias, Associa<;:6es Empresariais, 
etc.), por urn 1ado, e no estabe1ecimento de sinergias com 
vista ao aumento da competitividade das empresas e dos 
territ6rios, por outro. 

Estes elementos sao refor<;:ados quando se analisam as 
actividades e os projectos em curso nos Centros. Aos pro
jectos de caracter tecnol6gico e tecnico, acrescenta-se as 
actividades de informa<;:ao e de interface a montante e a 
jusante das empresas, como aspectos decisivos no actual 
contexto de competi<;:ao industrial, de recomposi<;:ao das 
actividades econ6micas e do aparecimento de novas con
figura<;:6es ao nfvel das empresas e dos territ6rios. 

4. IDEIAS FINAlS 

Resumidamente, apresentamos algumas das ideias sobre 
o processo de inova<;:ao e as altera<;:6es registadas nas em
presas e territ6rios. 

Como processo que e, a inova<;:ao materializa-se na em
presa ( organiza<;:iio ), aumentando o conhecimento existen
te, respondendo igualmente as exigencias do mercado. 
Trata-se fundamentalmente de urn processo social, servin
do as firmas de liga<;:ao entre a ciencia, a tecnologia e os 
mercados. Destaca-se a importancia da interactividade neste 
processo complexo atraves da transferencia de informa<;:6es 
e conhecimentos com vista a inova<;:ao. 0 estabelecimento 
entre as empresas, actividades e institui<;:6es de redes mais 
ou menos formalizadas e sobretudo os contactos informais, 
possibilita a emergencia de determinadas aglomera<;:6es 
territoriais com dinamicas pr6prias e integradas em con jun
tos mais vastos, muitas vezes sem proximidade geografi
ca. A considera<;:ao da componente temporal permite recons
truir traject6rias tecno16gicas favoraveis a constitui<;:ao de 
vantagens especfficas para as empresas e para os territ6-
rios e como tal para o desenvolvimento e a reprodu<;:ao 
econ6mico-social-espacial. Estas traject6rias permitem 
descrever as grandes configura<;:6es assumidas pela apren
dizagem tecnol6gica ao nfvel dos sectores. Por ultimo, a 
importancia dos recursos existentes ou construfdos no 
processo de inova<;:ao e as caracterfsticas de heteroge
neidade (variedade, diferencia9ao) das empresas inovado
ras e a necessidade de institui96es de liga9ao entre o mundo 
cientffico, as empresas e as actividades p6s-produ<;:ao, no 

sentido de constitui<;:iio de vantagens especfficas condu
centes ao sucesso das empresas e dos territ6rios. 
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