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lntroduc;:ao 

A disponibilizac;:ao de servic;:os de " Keyhole Mar

kup Language (KML)" , formato nativo do Google forth, 

motivou diversas instituic;:cies e empresas que operam 
em areas, directa ou indirectamente re!acionadas com 

mapas, em marketing, enfim, em areas que fazem 
recurso a informac;:ao geoespacia!, como a ESRI, a 
enveredarem por uma redefinic;:ao de ap!icativos que 
permitissem ir ao encontro de p!ataformas comuns 

para disponibi!izac;:ao de servi c;:os. Neste caso, os servi
.yos KML 2.0, suportados pe!o ArcGIS Server 9.2 e os 

Servic;:os KML 2. 1 suportados pe[o ArcGIS Server 9. 3, 
permitem construir p!ataformas cartograticas poten
tes, versateis, de acesso praticamente livre e sem 

restric;:cies, articu!ando documentos provenientes de 
um SIG e um suporte de base disponibi!izado, por 
exemp!o, pe!o Goog!e Maps . 0 resu!tado, e a d isponi
bHizac;:ao de Mashups intuitivos, interactivos e dinami· 
cos, que vem dar resposta a crescente so!icitac;:ao de 

soluc;:cies SIG em ambiente Web, disponibi!izando 
fer ramentas inter-operaveis, em permanente re (cons
truc;:ao ) fazendo lembrar o conceito de "Beta 
perpetuos", mas que permitem, por um !ado, uma 

significativa reduc;:ao de custos e uma permanente 
actua!izac;:ao dos dados e , por outro, a afinac;:ao e 
desenvo!vimento de processes e tecnicas, bem como a 

refinac;:ao dos pr6prios servic;:os/software disponibil iza· 
dos e uti!izados por todos (Consumer- Generated Media 

- CGM). Estes factos tern fundamento numa critica 
colectiva que resu!ta do principia de que muitas pes· 

soas podem ver mel hor e mais depressa, mais imper
feic;:cies de um servi r;o/softwore que tambem mais 

rapidamente sao redefinidas. Este principia teve parti· 
cular expressao em ap!icativos e ferramentas que 
envot-. em redes sociais, de que se destacam o You

Tube ou a propria Wikipedia. 

Com muitas seme!hanr;as com o "software livre" 
ou de "c6digo aberto" , este principia caracteriza-se 
por uma arquitectura de interfaces cartograticas 
com fi!osofia mu!ti-criador /mu!ti-utilizador que impli · 
cam a definir;ao e se!ecr;ao do tipo de interven
.yiw/participa.ycies de acordo com !icen.yas do tipo 
"Creative Commons" mas que, se por um !ado, flexi· 

bilizam os d ireitos autorais dos utilizadores/criadores 
de conteudos e de ferramentas, por outro !ado, devem 

assegurar um conjunto de requisites minimos para 
definir um sistema de protec.yao da patente e da 
autent icidade e origina!idade dos dados e das funcio
nalidades dos programas. 

Uma pla taforma definida como "web2.0" devera 
assim permitir que os programas sejam o mais aberto 
possive! e que, por exemp!o, de uma ap!icar;ao que 

pode ser uti!izada por qua!quer pessoa (Figura 1) surja 
uma nova ap!icac;:ao ou interface de aplicar;cies ou 
servi.yos. Para o efeito, e necessario utilizar o que os 
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Esquema comparatlvo das arquitecturas SIG (antes e depois da .. ,,·eb2.0"). 
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especialistas designam por Application Programming 

Interface (API) que permitem a partilha de dados e/ou 

de funcionalidades, no seu todo ou em parte, para 
utilizac;:ao no desenvolvimento de novas aplica~oes de 
software e/ou servic;:os, por parte de outros utilizado· 
res. E aqui que entra a estrutura matricial de proces
samento de geodados e o ensaio metodologico que se 
apresenta, colocando a enfase nas funcionalidades 

Web das mais recentes versoes do ArcGIS, num con
texto de articula~ao com ferramentas tao poderosas 

como o Google Maps. 

1. Objectivos e motivac;:iies 

0 desenvo lvimento do ensaio metodologico que 

este trabalho pretende materializar, sob a forma de 

artigo, ainda que sucinto, resultou da constatayao de 
que os trabalhos produzidos com base nas novas Tee· 

nologias e Sistemas de lnformac;:ao Geogratica (TSIG) 
podem ser democratizados pela via da sua disponibili
zac;:ao em enderes;os electronicos da plataforma 
web2.0, com ganhos evidentes para o utilizador comum, 
e para a actualizayao dos proprios documentos. 

A disciplina de Sistemas de lnforma~ao Geogn3-
fica da licenciatura em Geografia, despertou assim, o 

in t eresse do docente e de dois estudantes, agora 
finalistas, para desenvolver um ensaio metodologico 
que permitisse a convergencia das valencias dos SIG e 

das novas funcionalidades da web2.0. As reunioes de 
trabalho que se seguiram permitiram que a equipa 

constituida pelos autores que subscrevem este docu

mento, elencasse tarefas processuais associadas a 
arquitectura de um projecto SIG que, partindo de um 
problema concreto, "Como parti!har informac;:ao geos
pacial e'fectuada em SIG com raiz no formato shape· 

fi le, atraves da plataforma web2.0 utilizando os recur

sos e os servis;os de outras aplica~oes amplamente 
utilizadas pela comunidade de utilizadores Web" 
conduzissem ao processo de parti!ha e democratizas;ao 
dos dados em "www". Assim surgiu a ideia de recorrer 

a possibilidade de exportar documentos do ArcGIS 9. 3 
em formato KMZ de modo a poder incorporcHos numa 

Application Programming Interface (API), poderosa 
como a do Google Maps, cujos formatos nativos de 
dados sao, precisamente, KML e KMZ, que deu identi

dade ao Geoportal "INOVMAP" (Figura 2), e a 
plataforma "iNOVMAP LABS" nascidos no seio do 
lnstituto de Estudos Geograticos da Faculdade de 

Letras da Universidade de Coimbra, oficialmente 
apresentados ao publico no VI Coloquio de Geografia 
de Coimbra, subordinado ao tema "Sociedade da 

lnformayao GeogrMica". 
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2. Dados, Metodologias e Software utilizado 

Depois de identificado o problema de raiz, a 
conceps:ao de um Projecto SIG comeya pela analise 

dos dados necessaries, disponiveis, de elaboras:ao 
propria e a adquirir. ldentificada a area em estudo, no 
caso vertente, o concelho de Coimbra, partiu-se da 
informas;ao disponivel para a elaborac;:ao de cartogra
fia geral, interactiva, administrativa e tematica, bem 
como dos dados necessaries ao desenvo lvimento de 
tarefas de "analise de proximidade" e de "routing", os 

tres grandes modulos de funcionalidades iniciais do 
projecto. 1 Em funyao dos dados a adquirir, foram 

definidas as operas;oes a desenvolver no sentido de 
estruturar uma lista/tabela de dados utili zados, tal 
como se apresenta no Quadro I. Oeste modo, tornou-se 

possfvel concluir que alguma da cartografia a elaborar, 
poderia ser desenvolvida por elaboras:ao propria com 
base em tarefas de geoprocessamento, outros dados 
teriam de ser recolhidos no terreno e os restantes, a 

serem viabilizados nesta fase inicial do projecto, 
teriam de ser adquiridos institucionalmente, fosse 

pela via protocolar (gratuita) ou pela via da simples, 

mas onerosa, aquisis;ao comercial directa. 

. ., 

-..... __ ------ ........ ...---.--
• I r-: ~~. __,;;;;::. --) 

Figura 2 

0 Geoportal uiNO\'MAP" 1 ~ ,,.,!./ '~f·_ · · : '1£'· ·~--~ .!). 

Um projecto inovador como o "iNOVMAP LABS", 
onde a construc;:ao de Mashups constitui uma das 

prioridades nucleares em termos de objectivos, teria 

sempre de arrancar com base numa area espacial 
restrita. Por razoes que carecem de grandes doutrinas 

justificativas, o concelho de Coimbra foi, 

· Sallenta·se o facto de que o estadio de desen. o\vimento deste 

projecto, entre outras funclonalidades, permitir ja disponiblti2ar uma 

plataforma de base de dadas que cobre todo o territ6rio de Portugal , 

designadarnente, a nivel administ rativo. 
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na turalmente, o espa<;:o fisico seleccionado para dar 

corpo a este projecto cujo prop6sito, a medic · longo 

prazo e ultrapassar as fronteiras administrativas da 

area-mae. Ultrapassadas algumas das principais 

condicionantes relativas a constru<;:iio da base de 

dados (veja -se a prop6sito a segunda nota infra

paginal), demos inicio a selec<;:iio de cartografia 

tematica elaborada em ArcGIS 9 .X, documentos que 

foram guardados e posteriormente exportados em 

formatos KML e que, em alguns cases, t iveram de ser 

comprimidos em ficheiros KMZ. 

Tratando-se de ficheiros com formate e grama

tica Xtlll, cuja estrutura permite modelar e armazenar 

elementos geogrilficos como pontos, linhas e 

poligonos, esta soluc;:iio permitiria compatibilizar a sua 

Quadro I 
lnforma~ao geogrMica digital de entrada efectiva2. 

Metadados I Mode/ode 
Atributos TEMA 

dodos e Tipo de e/emento 

Pontos Feature class Designa~iio , 

turfsticos (Shp Ponto:.) Locallza~iio 

Farmacias 
Featllre class Deslgna~ao, 

(shp pontos) Locallza~iio 

Conce/hos Feature class; shp 
Nome, area, 

pontos (sedes) e de e 
popula~ao 

Freguesias poligonos (area) 

Altimetria Shp Linhas Altitude (m) 

Hidrografia Shp Llnhas 
Designa~ao, 

extensiio 
Mode/o 

Linhas (curvas de nivel) Altitude (m) 
Di~tal do 

ou matrlz "Coordinate Z" 
Terreno 

Ocupafiio do Feature class (shp 
Designa~iio, area, 

codigo classifl· 
Solo poligonos) 

ca~ao 

Feature class 
Designa~iio, area, 

Shp poligonos 
Geo·cronologia, 

Geologia (litologia ) 
Shp Llnhas 

Estratigrafia, 

(fractura~iio) 
Classifica~o 

NvJdelo de 
Ortos dados raster; 

formate JeR 

; Uma bre¥e referimc\a a escala de edic;ao da geologia. A 

l(tura do quadro I, facilmente permite constatar a dlferenc;a de 

escala de edi<;ao utilizada nesta cartograma. Tal facto deve-se a 
irr.possibil idade de reunir dados com malar pormenor, e de modo 

utilizac;:iio com os formatos natives do Google Maps, 

cuja arquitectura iria se rvir de plataforma de 

sobreposi<;:iio topol6gica para co- registo dos dados. 

Aqui viria a residir outra das principais dificuldades 

processuais e metodol6gicas encontradas, ou seja, 

como definir o datum adequado e identificar o Sistema 

de Coordenadas e a projecc;:iio correctas para 0 

processo de georreferenciac;:iio da cartografia a 

partilhar na Web. Ora, de acordo com 0 

Manual do utilizador do Google Earth 

(http: I / c>a rth .EQQ>_l(' . com /userRuide/v4 / uP, inportzat 

?..h~r!l!!'note>), este servic;:o, tal como os do Google 

Maps, operam com uma projecc;:iio cilindrica simples 

(Plate Carree) com datum WGS84. 

Caracteristicas 
Fonte 

(provave/) 
Objectivo 

Input 
Cartograma de (ficheiro de texto Levanta·mento 

logtile - Layer de de campo (GPS) 
locallza~iio de locals 

eventos) 
de Interesse turistico 

Input Cartograma de 
(ficheiro de texto Levanta -men to localiza~iio das 
logfile - Layer de de campo (GPS) farmaclas do concelho 

eventos de Colmbra 

1:25 000 lA 
Cartograma com os 

llmites admlnlstratlvos 

1:25 000 IGeoE TIN 

1:25 000 IGeoE 
Cartograma com a 
rede hldrograflca 

1:25 000, 25 m 
IGeoE Mapas derivados do 

resolu~iio 
TIN 

Cartograma para 
1:100000 CLC2K zonamento da 

ocupa~iio e uso do solo 

Cartograma para 
zona men to da litologia 

1:500 000 lA e toea liza~ao das 
principals falhas 

geologicas 
IGP (Institute Diglta~ao e 

1:2 000 Geogriifico georreferencia-~iio de 
Portugues) features 

atempado para a preparac;ao deste trabalho para o Coloquio onde 

viria a ser publlcamente apresentado, pela prlmelra vez, situac;ao 

que sera objecto preferencial de correc~io com a necessaria 

actualizac;ao esc alar des dados geologicos. 
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Na maioria dos casos, a reprojec<;:ao nao funciona 
conforme o esperado. 0 co-registo dos dados geogrMicos 

nem sempre funciona adequadamente, dependendo do tipo 
de informa<;:ao associada a georreferencias;ao original da 

informas;ao produzida em SIG. 0 sucesso da sua 
exporta<;:ao, ou seja, a possibilidade de se conseguir uma 
correcta localiza<;:ao da informa<;:ao geogrMica em 
condi<;:aes de co-registo com a informa<;:ao matricial do 

Google Maps obriga, na maio ria dos casos, a recorrer a urn 
processo de reprojecs;ao com alteras;ao de datum, ou seja, 
operando uma "transformas;ao" geogratica", em que o 

utilizador pode recorrer a uma ferramenta de terceiros 
para converter os dados do sistema de coordenadas original 

para o sistema utilizado pelo Google Earth. Por ensaios 
iterativos baseados num processo "thomdikiano" 3 (de 
aprendizagem por tentativa e erro), vi ria a descobrir -se a 
chave do problema, anunciada por urn novo sistema de 

coordenadas que tern por base o Sistema de Geor
referencia<;:ao Mundial C.'IGS84), mas associado a urn datum 

com projec<;:ao 'Web-mercator". Optou-se por uma 

configuras;ao das coordenadas cartesianas que permitisse 
operar com graus decimais (DD), a mesma base de leitura 
de coordenadas com que funciona o sistema ArcGIS. 

A fase seguinte deste ensaio metodologico impunha 
que se fizesse recurso a ferramentas de edis;ao de paginas 
Web (edis;ao em HTML) tendo sido seleccionadas algumas 

das aplicac;:oes mais conhecidas do mercado, como o 
Adobe Dreamweaver CS4 e o KompoZer 0.8a1\ cujas 

funcionalidades garantem ao editor o sucesso dos seus 
exercicios e asseguram ao utilizador, qualidade e agrada 
bilidade na sua visualizas;ao. Estas ferramentas permitiram 
adaptar os dados inscritos nos codigos-fonte de outras 
aplicac;:oes e servi<;:os, assim como utilizar, designa
damente, a API do Google Maps, a ossatura sobre a qual 
iria assentar a informa<;:ao produzida em ArcGIS. Trata-se 

de urn processo que requer born dominio das linguagens 
de programac;:ao, na medida em que e necessaria adaptar 

e construir novos scripts para as funcionalidades que se 

pretende implementar. Os procedimentos efectuados 
fizeram apelo, preferencial-mente, as linguagens 

Javascript e Asyncronous Javascript and XML cujo acro

nimo e "AJAX". 

3. Apresentac;:ao e discussao de resultados 

Este trabalho constitui, como referimos no inicio 

da sua apresentac;:ilO, urn exercicio pratico, um ensaio 

''ILLI~··, ' I.e M~RX, H. 11989: 142). 

' !,pllca~c5es utillzadas para a constru~ao e edi~ao de codigos 

HTI.".L. No prlmeiro cas.o trata·se de um software da Adobe e, por lss.o, 

re~uer uma lke~a e um registo de utUizador, enquanto a segunda das 

<»lica~oes referldas cuja patente e da KompoZer Team, e de acesso 

I· re. 
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metodologico, materializado pela constru<;:ao do, 

Geoportal "INOVMAP". Disponivel no enderec;:o e lec
tronico (tambem ja referido anteriormente), a apre
se ntas;ao dos resultados deste projecto recomenda 

mais a consulta do proprio Geoportal, do que o seu 
desenvolvimento detalhado no espas;o deste artigo. 
Por esta razao, deixamos ao leitor a consulta atenta 

do referido enderec;:o electronico, e optamos por 
apenas destacar aqui algumas das funciona lidades 
iniciais do INOVMAP (Figura 3). 

3.1. 0 mod ulo "Cartografia interact iva" 

Trata-se de urn modulo que combina a cartogra
fia produzida em ArcG IS com a API do Google Maps. 0 
formato KML permite exportar e lementos vectoriais e 
anotas;oes, facto que foi tido em conta aquando do 
processo de exportas;ao no sentido de disponibilizar 

informa<;:oes alfanumericas sobre os dados geograticos . 
De entre o vasto universe de mapas tematicos indivi
duais, por exemplo, Corine Land Cover 2000 - CLC2K 
(Figura 4), ou em combina<;:ao (sobre posis;ao topolo
gica), por e xemplo, a Litologia e as Falhas, o utilizador 

consegue dispor ja de um leque de possibilidades de 
consulta e inquiris;ao de documentos de mapa 
incluindo TIN e mapas derivados com as respectivas 

legendas, e pode tambem optar for descarregar direc
tamente desta plataforma os documentos cartograti

cos que consultou, em formato KMZ. Sublinhamos o 
facto de esta base de geoinforma<;:ao se encontrar 
numa fase de desenvolvimento embrionaria cujo 
potencial de crescimento e francamente animador, 
tao diversas sao as suas aplicac;:oes como amplo e o 
proprio universo de utilizadores potenciais . Estes, se 
optarem por disponibilizar informas;ao para integrar a 

base de dados deste geoportal, podem assumir esta
tuto de utilizador/criador, e contribuir de modo activo 

para o crescimento da rede de informa<;:ao geospacial 

que se pretende vir a disponibilizar com a cria<;:ao 
deste projecto. 

3.2. 0 modulo "Tarefas de routing" 

0 facto de fazer correr internamento os servi<;:os 
do Google Maps sem ser necessaria que o utilizador 
tenha instalado no seu computador a aplica<;:ao em 
questao, torna 0 modulo de redes um dos mais inte

ractivos e dinamicos deste portal. Conforme esta 
ilustrado na Figura 4, e possivel obter direcc;:oes em 
Coimbra e definir percursos mais aconselhados para 
uma deter-minada condis;ao de pesquisa. Uma das 
limitac;:oes deste ser ... i c;:o disponibilizado no geoportal 

INOVMAP e o facto de as funcionalidades estarem 
condicionadas as informac;:oes de geocodificac;:ao de en-
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Tarefas de Routing 
Co gle proximidade 

Figura 3 

Algumas das funcionalidades pioneiras do GeoportaiiNOVMAP. 
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Figura 4 

CLC2K e respectlva j anela descritlva; um exemplo de interactividade que a disponibiliza~iio de cartogra fla produzida em ArcGIS pode permit lr mesmo 

se lntegrada numa arqultectura que tern por base urn se rvi~o como o do Google Maps. 

deret;os (address matchin;s) disponibilizadas pela base de 
dados do Google Maps, mas porque tambem ela depende 
da parceria que estabeleceu com a Te le Atlas. Entre outras 
funcionalidades, e ainda permitido ao utilizador comutar os 
paineis de suporte para efectuar a pesquisa e visualizar a 

rota/percurso /itinerario inquirido, ainda que no modo 
"Terra", apenas seja (para ja) passive!, visualizar as pontos 
de partida e de chegada (endpoints). Destaca-se tambem o 
facto de ser possivel obter informac;:oes sobre factores de 
impedimcia como "tempo" e "distancia", par troc;o de via, 

e tambem a durac;ao e a dimensao totais num "Guia de 

percurso" com display lateral ao documento de mapa. Se 

esta funcionalidade nao acrescenta muito ao que o Google 
Maps oferece, o mesmo nao se pode dizer da possibilidade 

de seleccionar (no mesmo portal!) a lingua de inquiric;ao, 
facto que permite ultrapassar em muito as barreiras 
nacionais em termos de usabilidade deste servir;:o. 

3.3. 0 modulo "Tarefas de analise de proximidade" 

Dos tres principais grupos de servic;os disponibi 
lizados, des de o inicio, no Geoportal I NOV MA P, o 
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Tarefas de Routing - OB!I'ER PERCVRSos EM coiMBRA 
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Figura 5 
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Tarefas de Routing· Selec~i10 do melhor percurso (selecting best route). 

modulo que permite operar com tarefas de analise de 

proximidade e, par urn lado, o que se encontra ainda em 

estado mais incipiente de desenvolvimento mas, por 
outre lade, o que parece ser mais promissor em termos 

de potencial de evolu<;ao. Trata-se de urn servi<yo que, 
com base na defini<yao de um ringbuffer com raio de 2 
km, (mas que fut uramente devera tornar-se editavel), 

figura geometrica que delimita a distancia maxima "vol 
d'oiseou" a um determinado equipamento/infra-estrutura, 

ou conjunto de equipamentos (facilities). As funcio
nalidades de routing a ela inerentes, definidas com base na 
localiza<yao des equipamentos e do utilizador, e da 
acessibilidade por percursos definidos nas vias geo
codificadas, permitem identificar resultados de inquiri<;ao 

cuj a extensao maxima de percurso nao ultrapasse 2 km. 
0 exemplo devolvesse sugestoes de percursos, em 

numero superior da imagem seguinte (Figura 6), permite 

retratar uma inquiri.yao feita ao sistema de modo a que a 
resposta a tn§s, a partir do Iugar onde o utilizador se 
encontra, para que lhe fosse possivel identificar as far

macias da cidade de Coimbra q ue nao distem mais de 
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2km do Iugar onde se encontra o utilizador. 0 sistema 

devolve as op.yoes validas, facilitando 0 processo de 

decisao. Os layers tematicos ate ao momenta disponiveis, 
evidenciam 0 caracter embrionario de desenvolvimento 

deste servi<yo, mas a sua utilidade e aplicabilidade a 
muitos outros contextos tematicos asseguram o seu 
elevado potencial de desenvolvimento, bern como o da 
rede de utilizadores potenciais. 

Conclusao 

0 desenvolvimento de urn Geopo rtal com as 
caracterist icas do INOYMAP, representa um sal to 
qualitative e, sobretudo inovador, nas condi<yoes de 

disponibiliza<;ao e part ilha de geoinforma.yao desen
volvidas sabre uma plataforma de interface de aplica

<yoes SIG e Web2.0. 0 diversificado leque de temas de 
aplica<yao e usabilidade democratizada permi tem um 
rapido crescimento da rede de utilizadores, mas permite 
tambem uma critica colectiva que assegura a correcc;:ao 
mais atempada da eventual inconsistencia de dados . A 
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fase embrionaria do seu desenvolvimento evidenciada 
aquando da sua apresentac;:ao publica no VI Col6quio da 
Geografia de Coimbra, permitia ja concluir sobre a 
utilidade pratica dos servic;:os disponibilizados, as quais 
tem vindo a ser substancialmente melhoradas e incre

mentadas. 0 acesso gratuito a dados geogrcificos que o 
Geoportal INOVMAP assegura, revela as vanta·gens da 
democratizac;:ao do acesso a informac;:ao em plataformas 

web2.0, com beneficios evidentes para o utilizador, para 
a informar;:ao geogratica e para a sua divulgar;:ao e, 

porque nao dize-lo(?), tambem para a a Ciencia Gee· 

grcifica pela utilidade que nela se deseja ver rapida e 
profusamente reconhecida. Em jeito de remate final, os 

aut ores deste servic;:o congratulam -se com a distinc;:ao 
conferida pela Google a um dos seus mapas, ao elege·lo 
como um dos cinco mapas finalistas do concurso "Google 

MyMaps" (http: //www.google.pt/intl/ptPT /maps/competition/) 

promovido por esta empresa, lanc;:ando novas raizes de 

~w r~ lt l.· 

R.::.:o A~l.l1~l c.. ' 
R6~o CL1-;n'! ~ 

motivac;:ao para prosseguir com o desenvolvimento 
deste pro jecto . 
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