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A rede de 
compet8ncia CEBio 

0 projecto CEBio - Rede de Competencia em Bioenergia - teve 
por objectivo central a cria~o de um nudeo que sirva de base 
a formac;:ao de um duster no domfnio da bioenergia. Aquando 
da sua proposta de cria~o no infcio de 2005, o sector come~va 
a daros primeiros passos de forma organizada, nao considerando 
algumas iniciativas isoladas que ate entao o tinham caracterizado. 
Nestas incluem-se: a) algumas unidades de processamento de 
combustfveis quer sob a forma de carvao quer sob a forma de 
briquetes; b) a central de gerac;:ao elect i a de biomassa em 
Mortagua; c) a existencia de alguns fabricantesde equipamentos 
de quei ma de biomassa na forma de foiOes e recuperadores de 
calor; d) um reduzido nlimero d produc;:ao de biogas. 
Em qualquer dos casos, o envolvi men o do tecido produtivo era 
escasso e nao acompanhava as t ndencias tecno16gicas 
verificadas em varios mercados euro~ Sensivelment na 
mesma altura comec;:am a tomar for as imposi~oes de 
integra~o de biocombustfveis no sector do ortes. Em 
retrospectiva, o projecto CEBio antecipou uma evoluc;:ao no 
desenvolvimento do mercado que as mais recentesliiM.jsoes da 
Comissao Europeia ao incrementar de forma substancial a 
penetra~o das energias renovaveis, apenas vieram refo~ar. 
A especifica~o de metas para a intro~ de 20 % de energras 
renovaveis em 2020 e a correspon reduc;:ao em 20% de 
emissoes de gases com efeito de es efiniu daramente o 
enquadramento estrategico para o 'ximos anos. NeSte 
cenario, a bioenergia tera um papel chave, estimando-se que 
possa contribuir em 50% para as metas definidas. Sect.ores como 
os combustfveis de transporte, calor para os sectores residencial 
e industrial, bioelectricidade serao cruciais. 
Foi entendimento que este cluster dev~ integrar das as 
vertentes do sector bioenergetic (biogas, biomassa e 
biocombustfveis) e, simultaneament urar integrartoda a 
cadeia de valor desde a materia prim rsos) ate a utiliza~o. 
E evidente ainda que ao longo da de valor, o peso ou 
impacto desta rede nao seria igualmente distribufdo em da 
uma das referidas vertentes da bioen · A motiva~o ~ara 
esta abordagem justificou-se porque: a) a dinamiz~o d sector 
(como em qualquer um) pressupoe o envolvimen o os principais 
agentes em toda a cadeia de valor; b) a integrac;:ao das tres 
vertentes e fundamental ja que em muitos casos o recurso 
energetico pode ser partilhado entre elas, ocorrendo um possfvel 
conflito de interesses, para alem de que o enquadramento de 
natureza fiscal pode representar um constrangimento comum 
a todo o sector. 
As diferenc;:as sectoriais foram plenamente enquadradas na 
abordagem especffica de cada uma das areas. Por exemplo para 
o sector da biomassa, a aposta foi clara no sentido de valorizar 
o recurso em aplicac;:oes dedicadas a recuperac;:ao de calor. 
Entende-se que esta op~o e a mais vantajosa sob o ponto de 
vista energetico (rendimento do processo), ambiental (maior 
impacto na reduc;:ao de gases de efeito de estufa) e estrategico 
(substitui~o de formas de energia primaria de maior valor), 
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econ6mica (valorizac;:ao da materia prima). Assim, a opc;:ao da 
bioelectricidade tambem nao sera estrategicamente a mais 
premente atendendo a que o processo de licenciamento de tais 
centrais pode funcionar a margem do conceito de cluster. Nesta 
orientac;:ao o funcionamento em cluster (de empresas de 
dimensao e capacidade de intervenc;:ao semelhante) e uma 
consequencia natural. Na estrutura da rede, este sector apresenta 
intervenientes em todos os elos da cadeia de valor, desde a 
materra prima istribuic;:ao. Po outro tado e um sector em 
franca expansao e ·namismo desde o crescente nlimero de 
projectos industriais (materias primas, equipamentos) quer pela 
penetrac;:ao no mercado de bens de equi~amento. 
Quanto ao sector do • gas, o problema coloca-se m termos 
de demonstrar a viabilidade eta tecnologia aplicada a stalac;:oes 
<te sectores que tradi ·onalment:e nao encaram as u~o como 
uma o~o para o amento de efluentes: leiteiras, chorumes, 
etc. ... Poitanto o enquadrament ildMdades passa pela 
optimiza~o das tecnologias (explorando eventualmente outras 
opc;:oes-p ra a nversao de energia como o_biohidrogenio), em 
a~ de demolistrac;:ao e trans encia de ologia. Neste 
contexto e de s&linhar 0 elevado nfvel ntffico dos 
intervenientes, facto reconhecido a nfvel intemacional. Daf uma 
estrutura~ao de JJiVCerias em torno de unidad s de l&D, 
empresas detentoras e kr\ow how e outras com apacidade 
abril e com interesse em se implementarem numa area que 

pode representar um import nte mercado. A pub cac;:ao do DL 
225!1007 veio da um forte incentivo ao sector i:lo biogas pela 
valoriza~o ma is favoravel da produ~o de electricidade a partir 
da digestao anaer6bia. 
NQ. sector dos · combustfveis os desafios!Q)locam-se a um 
outro nfvel. Porum ~do, a comercializ~ de combustfveis 
de primeira gera~o baseia~ em tecnologias ja onhecidas e 
testadas a escala induStrial. Daf que o sector e dominado pelas 
grandes empresas de produ~oldistribui~o de bustfveis. 
Estas apenas irao distribuir bioetanol de acordo com o que a 
I gisla~o as obriga . A implemen~o de unidades fabris no 
sector sera certamente obje de outras sas nacionais 
de peqO'en'a' e media dimensao, como e o caso do cons6rcio 
ETHAGAL (SAPEC, AGROGES), LUSOFUEL (COPAM, EDIA, MWH, 
FOMENTINVEST) e ENERDAI (ENERPURA e DAI). Todas estas 
empresas reconhecem que a sustentabilidade dos seus 
investimentos passa pela aposta imediata nas actividades de 
l&D de segunda gera~o em paralelo a sua entrada imediata no 
mercado apenas com as materias-primas de primeira gerac;:ao. 
Deste modo existe o desafio em desenvolver ainda a escala 
laboratorial e de piloto a optimiza~o de processos de produ~o 
de 2a gerac;:ao. Claramente aqui a interven~o processa-se ao 
nfvel do l&D. Em qualquer dos casos, a sustentabilidade do 
sector passa muito pelo desenvolvimento agrfcola e do seu 
enquadramento no sector energetico. Assim, o cluster foi 
centrado essencialmente na rela~o entre as unidades de l&D, 
as entidades associadas aos recursos energeticos e outras com 
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capacidade e interesse na demonstrai;:ao das tecnologias 
emergentes. 
Em sl'.imula, e sem ser exaustivo, o cons6rcio englobou entidades 
de l&D com merito cientffico no sector dentro de Portugal (CVR, 
U Minho, UTAD, INETI, Rafz, CCG, INIAP) associai;:oes sectoriais 
e locais (Amprobe, Amave, Ampromis), empresas (Herculano, 
Vimasol, Flogfstica, Marisa, Solzaima, ADP, Petrocavado, 
Gasminho, llfdio Mota, Efacec) com interesse imediato au futuro 
no sector bioenergetico. Deve ser sublinhado que o 
desenvolvimento das actividades dentro do sector bioenergetico 
pressupoe em muitos casos o desenvolvimento e implementa~o 
de novas empresas ou a reconversao das existentes. 
No piano de actividades, as propostas de trabalho aprovadas 
contemplam exactamente esta filosofia: a) analise do sector de 
materias-primas; b) sector dos produtos e processos 
bioenergeticos; c) sector dos equipamentos; d) dissemina~o 
de resultados. 
A execu~o do projecto e das linhas/eixos que o definem seguiu 
o piano inicialmente previsto na candidatura e 
subsequentemente aprovado. Alguns desvios ocorreram na fase 
inicial de arranque do projecto e que foram fruto das trocas 
pontuais de parceiros dentro do cons6rcio e dos decorrentes 
atrasos no seu infcio. 
0 esfori;:o colocado pelos membros do cons6rcio permitiu 
recuperar esta dificuldade, tendo sido apenas necessario 
reprogramar uma das tarefas (Projecto #1: Levantamento e 
caracterizai;:ao de resfduos e de produtos bioenergeticos), 
deferindo a sua conclusao em dais meses. 
A proposta de cria~o da rede de competencia tinha por base a 
criai;:ao de um n!'.icleo que potenciasse a cria~o de projectos 
que suportassem as iniciativas de dinamizai;:ao do sector da 
bioenergia. Foram na candidatura identificadas iniciativas-tipo 
e uma calendariza~o das mesmas nao s6 ao longo do projecto 
coma para alem da sua conclusao. Era expectavel que estas 
iniciativas decorressem das oportunidades identificadas no 
decurso da execu~o dos projectos dentro do CE Bio. De facto, 
alguns projectos entretanto iniciados resultaram das sinergias 
desenvolvidas dentro do cons6rcio. Neste sentido entende-se 
que apesar da falta de maturidade do sector os resultados sao 
positivos. 
0 quadro junto mostra os Indices de realizai;:ao do projecto 
durante a sua vigencia, em varias rubricas, em compara~o com 
as resultados previstos aquando da candidatura. 
Um elevado esfori;:o foi colocado na promo~o do sector e das 
actividades dos membros. As visitas a Centros Tecnol6gicos 
(Espanha, Polonia, Finlandia, Sueda e Dinamarca) ea cria~o de 
uma parceria bilateral de colabora~o com a AVEBIOM (Castela 
e Leon) foram importantes marcos nas actividades da rede. 
Foram ainda efectuadas preseni;:as em feiras e congressos, para 
alem de palestras em encontros, divulgai;:ao nos media e 
interven~o junto da sociedade civil. 
A realiza~o de Conferencia Internacional Bioenergy: Challenges 
and Opportunities constituiu o principal vekulo de afirmai;:ao 
da Rede a nfvel internacional. Decorrendo ao longo de 3 dias, e 
em paralelo com uma exibi~o tecnica e um brockerage event, 
atraiu mais de 200 participantes, tendo sido publicados mais de 
100 trabalhos quer sob a forma de comunicai;:ao oral ou de 
poster. A conferencia contou com a importante participa~o de 
cerca de vinte oradores convidados. 
Foram ainda realizados dois workshops, com a dura~o de um 
dia cada. Um, no CCB em Lisboa, foi dedicado ao sector do Biagas 
e contou com cerca de 90 participantes. 0 outro, discutindo a 
utiliza~o da biomassa na produ~o de calor e electricidade foi 
realizado em Celorico de Basto contando com cerca de 80 
participantes. 0 evento contou ainda com uma visita tecnica a 
empresa de fabrico de pellets Vimasol. 
Para alem dos numeros referentes aos projectos, algumas 
iniciativas e factos merecem ser sublinhados e que demonstram 
o impacto que este projecto foi assumindo. Assim, sublinhe-se 
a decisao de serem implementadas unidades fabris na sequencia 
directa dos resultados obtidos no CEBio. Ao nfvel da p6s 
graduai;:ao, 0 dinamismo imprimido as actividades no ambito 
da bioenergia, manifesta-se pelo desenvolvimento de varios 
projectos de forma~o (mestrado, doutoramento) e pela iniciativa 
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de ser proposta uma BDE em parceria com uma empresa mostra 
a valoriza~o dos quadros empresariais num sector de actividade 
coberto pela iniciativa CEBio. Neste projecto estendeu-se a 
colaborai;:ao para alem dos membros do Cons6rcio (U Aveiro). 
Neste sentido, foram desenvolvidas iniciativas de colabora~o 
com o IST. Algumas delas decorrem de iniciativas externas o que 
significa que a actividade e competencia da rede comei;:a a ter 
visibilidade externamente. Par exemplo a EDIA manifestou 
interesse em integrar o CEBio. Desta rede, e subsequentemente 
a sua conclusao, decorreram a preparai;:ao de diversas 
candidaturas ao programa QREN ea FCT. 
Finalmente uma referenda a criai;:ao da Associai;:ao para a 
Promo~o da Bioenergia, com nl'.icleo na rede CEBio. Sera um 
vefculo de representai;:ao do sector a nfvel nacional e 
internacional. + 

Cerim6nia de apresenta~o oficial da Associa~o CEBio 

Sessao da conferencia internacional Bioenergy: Challenges and Opportunities 
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