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Notas sobre a Reuniiio de Coimbra 

0 Col6quio de Coimbra teve por tema principal As 
Novas Tecnologias eo Desenvolvimento Regional. 

Foi a 1 a Reuniao do Grupo realizada em Portugal por 
cuja organiza9ao n6s nos responsabilizamos . Os 
participantes inscritos totalizaram 50, provenientes de 6 
paises (33 Portugal, 12 Fran9a, 2 Espanha, 1 Belgica, 1 
Marrocos e 1 Reino Unido) tendo sido apresentadas 16 
comunica96es. De acordo com as questoes tratadas 
constituiram-se 3 paineis: 

1° - Estrategias de reestrutura9iio regional 
Os comunicantes (2 de Portugal, 1 de Fran9a e 1 de 

Marrocos) colocaram em evidencia as estrategias dos 
diferentes actores (Estado, Regioes, Colecti vidades Locais 
e Grandes Empresas) observadas tanto nas velhas regioes 
industriais e nas areas metropolitanas, como nos espa9os 
perifericos. 

Os poderes publicos locais e centrais como objectivo 
de difundir o progresso tecnico no territ6rio, tern us ado as 
PMEs, como meio. Para isto, promovem o refor9o e 
disponibilizam beneficios para estimular nestas empresas 
a inova9ao. 

Para complementar estas ac96es a generalidade das 
autarquias locais tem-se consciencializado da necessidade 
de realizar estrategias de atrac9ao para actividades no 
dominio das novas tecnologias. 

- As estrategias geograficas que traduzem as 
diferencia96es crescentes das actividades e das fun9oes e 
geram segrega96es qualitativas crescentes no espa9o. 

Em Fran9a (por exemplo), as novas tecnologias tern 
acentuado as oposi9oes entre espa9os metropolitanos e 
perifericos. 

E, em Portugal, no periodo de crescimento econ6mico, 
nao se efectivou a reparti9ao regional equitativa desse 
crescimento, apesar de constar como urn dos objectivos 
nas politicas regionais. 

- Foi, ainda, destacada a deslocaliza9ao como sendo a 
principal estrategia das grandes firmas. Com efeito urn dos 
principais efeitos sobre o desenvolvimento das regioes e a 
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transferencia das actividades banais para as regioes 
perifericas e a permanencia, nos espa9os metropolitanos, 
das actividades sofisticadas e com valores acrescentados 
mais elevados. 

Esta estrategia penaliza as velhas regioes industriais, 
pelo facto de nestas existirem estrangulamentoslbloqueios 
diversos; a economia e dominada pelo peso dos grandes 
estabelecimentos, numerosa populavao operaria cujos 
saberes profissionais estao pr6ximos da obsolescencia. 
Desta situavao decorre acentuada inercia espacial e 
funcional. 

A crise das estruturas sociais e urbanas torna, assim, 
dificil a implanta9ao das actividades dotadas de tecnologias 
avan9adas. 

As regioes rurais, por sua vez, sofrem os efeitos 
da segrega9ao qualitativa, gerada pelas novas 
tecnologias. 

2° - Os novos espa9os tecnopolitanos 
As 6 comunicavoes apresentadas (5 casos de Franva e 

1 de Portugal) evidenciaram as seguintes questoes: 
-0 principal problema reside na difusao dos tecnopolos 

no meio regional e correlativa repercussao nos empregos 
e nos sectores da produ9ao e dos servi9os. 

- A implanta9ao de tecnopolos, como instrumento do 
desenvolvimento regional, apenas e realizavel nas grandes 
metr6poles; ora isto refor9a as disparidades regionais. 

Em contrapartida, a implantavao de parques 
tecnol6gicos segundo modelo policentrico, pode ser a 
solu9ao de exito para regioes menos desenvolvidas. 

- Os efeitos regionais sao, alem de siginificativos, 
problematicos. Com efeito, em Fran9a, o fen6meno da 
tecnopolizavao revolucionou o sistema industrial tradicional, 
mas, pos em causa as estruturas do desenvolvimento regional, 
ao favorecer a Regiao Ile-de-France e as grandes metr6poles 
regionais, a custa das pequenas e medias cidades. 

- Acresce ainda, o facto de se ter observado uma maior 
concentravao de actividades e uma organizavao mais 
sofisticada das redes de empresas. 
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Este novo sistema industrial exige redes inter-activas 
que s6 as grandes metr6poles tern possibilidade de fornecer. 
Os tecnopolos estao sempre integrados em complexos 
urbanos, nos quais os efeitos de sinergia, entre a pesquisa 
publica/privadae os diversos actores industriaise terciarios, 
sao reais. E requerida uma dens a rede urbana e de serviryos 
semelhante a observada na Alemanha, Holanda, Belgica 
ou na Gra-Bretanha. A articularyao entre o tecnopolo e a 
periferia e fundamental. 

3° - Papel das PMEs inovantes no desenvolvimento 
regional 

As 5 comunicaryoes (estudos-casos de Franrya, 2; 
Espanha, Portugal e Reino Unido), que incidiram sobre 
este tema, mostram como a nivel mundial, durante a 
decada 1980-90, a estrategia dos Grandes Grupos se 
traduziu pela aceleraryao da reestruturaryao e pela 
mundializaryao. 

Nos paises desenvolvidos, a qualidade eo dinamismo 
das PMI inovantes sao os componentes essenciais da 
competitividade e da eficacia econ6mica. 

- Todavia, significativas potencialidades tecnicas 
podem emergir nos esparyos perifericos, desde que 
sejam reunidas condiryoes socio-econ6micas favoraveis. 
Para isto, e necessaria promover urn novo modelo de 
desenvolvimento e de acompanhamento das PMI 
inovantes baseado nas redes de relaryao e no ambiente 
regional. 

- Actualmente, os novos mercados do trabalho assentam 
genericamente nos p6los de investigaryao, nos serviryos de 
acompanhamento da produryao, nos "savoir faire" ligados 
a antigas tradiryoes industriais, bern como, nas infra
estruturas de trans porte, na criaryao de centros de animaryao 
de produryao e tambem no desenvolvimento do potencial 
hoteleiro para apoio a realizaryao de congressos e 
seminarios. 
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Em complemento das sessoes de apresentaryao de 
comunicaryoes foram realizadas 2 viagens de estudo com 
a duraryao de 1 dia cad a. A primeira ocorreu no segundo dia 
da Reuniao (7 de Outubro) e foi subordinada a tematica
Politicas e estrategias para a reestruturafiiolreconversiio 
da industria na Peninsula de Setubal- e decorreu sob a 
orientaryao de Dr. Mario Vale (Universidade de Lisboa, 
CEG). Foi destacado o impacte do Projecto Ford e dos 
centros tecnol6gicos na reconversao da economia industrial 
na Peninsula de Setubal. Incluiram-se, ainda, visitas a 
Fabrica de artefactos de cortirya - Concorco (PME inovante) 
e aos Estaleiros da Lisnave (objecto de reestruturaryao). 

A segunda, orientada por n6s (perante a ausencia do 
lider previsto) tinha por objectivo apresentar a Regiiio 
Industrial e Metropolitana do Porto. 0 desenvolvimento 
urbano-indus-trial, conflitos e solidariedades, e as politicas 
de promoryao das novas tecnologias, atraves da criaryao dos 
p6los tecnol6gicos (ex. P61o tecnol6gico da Feira, 
construido junto ao Europarque) foram as questoes 
debatidas. 

Extra Col6quio realizou-se, no dia 10 de Outubro, uma 
visita a cidade de Lisboa orientada pela Prof. Doutora 
Teresa Barata Salgueiro da Universidade de Lis boa, CEG, 
e destinada aos participantes estrangeiros. 

Estrutura urbana, eixos de crescimento e zona da 
construyao da Expo 98 constituiram os temas da visita. 

Fontes: 

- Relat6rio do Prof. Bernard Dezert, presidente do Grupo de 
Estudos "Recent Industrial Transformation, Urban 
Adaptation and Regional Environment", in Newsletter, n° 
2, Fevereiro 1994. 

- Aetas do Col6quio Internacional "Novas Tecnologias e 
Desenvolvimento Regional", Reuniao do Grupo de Estudos, 
Coimbra 6 a 9 de Outubro, 1993. 


