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Algumas notas int rodut6 rias 

As dificuldades que se observam na gestae de 

situayiies de emergi'mcia por desconhecimento da 
realidade do terrene, ou mesmo por forc;:a da informa
c;:iio (como a demografia, os equipamentos colectivos a 
evacuar - educativos, sociais - ou mesmo para onde 

deverao ser deslocados os cidadaos afectados, entre 
outras) se encontrar distribuida por diferentes locais, 

sao problemas colocados diariamente aos servic;:os de 

protecc;:ao civil. 
A revisao des planos de emergencia e a incor

porac;:ao de novos dados constitui um requisite funda
mental a necessaria redefinic;:ao de estrategias e de 

formas de gestao de risco, bem como a adequac;:ao as 
realidades territoriais e ao estabelecimento de parcerias. 

A tomada de conscii'mcia, por parte dos dife

rentes decisores, de que um plano de emergencia tem 
de ser dinamico e flexivel levou a apresentac;:ao de 

uma proposta de um Sis tema de Gestiio de Emergencia 

e Risco (SiGER}, criado com base nos criterios e nor
nas tecnicas nacionais definidas para a elaborac;:ao dos 

planos de emergencia de protecc;:ao civil, gerais ou 
especiais, de ambito municipal, distrital, regional ou 

mesmo nacional. 
0 projecto apresentado assume um Sistema de 

lnformac;:ao GeogrMica (SIG) como plataforma funda
mental disponibilizada em ambiente web, na qual 

podem ou nao ser associadas outras cartas e projectos 
de analise territorial e a partir da qual se interligam 

um conjunto de diferentes bases de dados que inte
gram varios campos tematicos associados aos mais 
:ariados aspectos relacionados com a seguranc;:a . 

A possibilidade de uma permanente actualiza
c;ao, quer por parte dos diferentes servic;:os de protec

c;:ao civil, quer pelos diversos agentes inte rvenientes 

no processo de gestae de situac;:oes de emergencia e 

socorro, confere a esta ferramenta um grande dinamismo. 
0 acesso as bases de dados, que pode ser efec

tuado de forma independente, ou em conjunto, per

mite a caracterizac;:ao da dinamica territorial, perigo
sidades, vulnerabilidades, formas e meios de lhes dar 

resposta, assim como possibilita a elaborac;:ao de 
cartografia tematica. A protecc;:ao civil passa a estar 
dotada de um eficiente instrumento que vai permitir o 
cumprimento das suas responsabilidades nos dominies da 
gestae de situac;:iies de emergencia e socorro, assim como 
uma maier adequac;:ao, em tempo real, a especificidade de 
cada uma. Esta capacidade de interligac;:ao concede ao 

utilizador e a quem decide um potencial de previsao e de 
decisao impensavel ate ha bem pouco tempo. 

Com a realizac;:ao de diferentes Sistema de 

Gestae de Emergencia e Risco e de planos de emer
gencia contiguos e confrontando toda a informac;:ao 

recolhida e trabalhada em diferentes escalas, o pro

jecto permite a sua evoluc;:ao para um patamar supe
rior, tornando possivel o implementar da tao desejavel 

gestae supra-municipal (ou mesmo regional) de situa
c;:iies de emergencia e socorro. 

Metodo logia 

A construc;:ao de um SiGER tal como tem sido 
desenvolvido em termos metodol6gicos assenta em 
diferentes fases, todas elas fundamentais ao exito da 
construc;:ao do projecto e que foram descritos em 
trabalho anterior (CORDEIRO et at, 2008). 

A primeira fase de desenvolvimento do trabalho 
preve, no contexte do trabalho de gabinete, duas 

componentes que se complementam. Por um lado, 
todo o processo de desenvolvimento do projecto 
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centra-se, numa primeira fase, em trabalhos de 
gabinete, com a caracterizac;ao do terrjt6rio em termos 

fisicos e demograticos, urn aspecto essencial, e por 
outro lado, efectua-se a inventariac;ao do historial de 

factores e situa<yao de risco deste mesmo territ6rio, ao 
qual acresce todo urn trabalho de prepara<yao dos 
inqueritos que servirao para o posterior trabalho de 
levantamento de terrene. 

A etapa seguinte desenvolve -se sobre o terrene 
com o levantamento, georreferencia<yao e identificar;:ao 
de instituir;:oes, unidades industriais, comercio/servir;:os e 
entidades que apresentem planes de emergencia apro
vados e o respective estado actual de implementac;ao. 

Devido as dificuldades encontradas na interli· 
gac;ao entre as diferentes componentes de seguranr;:a, 
algo que obriga a elaborac;ao de bases de dados inde 

pendentes, bern como a existencia de niveis de infor
mac;ao distintos, linguagens e compone ntes especificos 
para cada nivel, fo i desenvolvida uma plataforma SIG 
em ambiente web capaz da tao necessaria ligac;ao 
(CORD£1RO et at., 2008). Esta forma de acesso foi cons
t ruida com base numa programac;:ao capaz de oferecer 
uma leitura integrada das diferentes bases de dados, 

tarefa bastante complexa dado a elevada quantidade de 
informac;:ao. 

Ap6s o exaustivo t rabalho de inventariar;:ao e 
preparac;ao das bases de dados anteriormente refe
rida, no desenvolvimento desta plataforma Web dina
mica foi utilizada uma arquitectura definida por dois 
niveis distintos de programar;:ao, com uma correspon
dencia directa ao conjunto de informar;:ao alfanume
rica e cartogrMica disponivel nas multiplas funcionali · 

dades do SiGER dinamico. 
0 primeiro nive l de programac;ao foi desenvol

vido com suporte a tecnologia ASP (Active Server 

Pages}, que apresenta uma estrutura compacta e 
funcional, uma vez que foi implementada com recurso 
aos chamados Objects. Estes apresentam instrur;:<ies 
que permitem uma maior interacc;ao e manipular;:ao 
dos resultados pelos operacionais da protecr;:ao civi l de 

acordo com os seus objectives, de uma forma simples 

e rapida, dissimulando a complexidade dos sistemas de 
gestao de bases de dados inter-relacionais existentes 
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como a possibilidade de realizar analises sofisticadas para 
a apresenta<yao de simular;:oes de ocorrencias bastante 
complexas. Com o culminar da arquitectura da 
plataforma esta passa a permitir dar resposta a todo um 
conjunto de informa<yao associada a um determinado 
equipamento ou lugar ·a partir de dados actuais, uma vez 
que a cartografia contem informac;oes alfanumericas que 
podem ser actualizadas em tempo real atraves do modulo 
de edi<yao desenvolvido para o efeito. 

Para cada nivel de informa<yao existe uma 
caracterizac;ao o mais completa possivel, de modo a 
especificar nao s6 os aspectos relacionados com a 
estrutura fisica, mas tambem toda uma analise dos recur
sos humanos e materiais, sempre numa l6gica de 
aprofundamento da informa<yao (Figura 1 ). 

(A) 

- ---- -.!~ --

na estrutura fisica da plataforma. cc> 
Para o desenvolvimento do segundo nivel foi 

utilizada a tecnologia GeoMedia WebMap Enterpr ise, 

como motor de disponibilizac;ao dos objectos da infor
ma<yao cartogratica na plataforma Web, integrando as 
funcionalidades especificas para a ut ilizar;:ao do SiGER, 

atraves do desenvolvimento de componentes progra
mados em Microsoft DotNET. Este nivel permitiu 
valorizar a informa<yao geogratica a disponibilizar, 
utilizando acessos rapidos a toda a informar;:ao georre
fere nciada disponive l na o rganizac;ao do SiGER, bern 
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Figura 1 

Acesso aos diversos niveis de analise (A · Acesso personallzado a plata· 

forma; B • lnforma~ao geral; C - lnforma~ao porm..norlzada). 

Neste contexte o desenvolvimento da plataforma 
em ambiente Web assumiu-se como um objective ele
mentar a portabilidade desta plataforma, permitindo 
aceder, manipular e editar toda a informa<yao disponivel no 

SiGER, apenas com o recurso a um computador portatil 
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com uma ligac;:ao a um browser (ex: Internet 

explorer), permitindo a sua gestao em situac;:oes de 
crise num qualquer local remoto da ocorrencia. 

A capacidade de gestao dos riscos em diferentes 

escalas com base na plataforma dinamica 

0 primeiro objective na construc;:ao da plata

forma prende-se no essencial com o desenvolvimento 
de uma ferramenta capaz de proporcionar aos agentes 
decisores na area da Protecc;:ao Civil a possibilidade de 
exercer as suas atribuic;:oes legais, permitindo uma 
acc;:ao multi·escala, de acordo com o grau da situac;:ao 
de emergencia, levando a optimizac;:ao, dos diferentes 
meios e recursos de um determinado territ6rio. 

A plataforma permite mesmo utilizac;:oes dife
renciadas, em l6gicas com perspectivas complementa

res. Por um lado, possibilitando tanto a identificac;:ao 
das vulnerabilidades e o sucessivo tomar de decisoes 
que visem a sua progressiva reduc;:ao e minimizac;:ao 
dos efeitos caso o risco se venha a verificar. Oeste 

modo, o sistema constitui uma poderosa ferramenta 
que se assume como essencial, nao s6, no apoio a 
gestae de situac;:oes de emergencia e socorro, como, 
assume um papel determinante no exercicio da plani
ficac;:ao, identificac;:ao e promoc;:ao do desenvolvimento 
dos sistemas integrados de protecc;:ao civil. 

Alem do significative enfoque sobre os incendios 
florestais, outros perigos fo ram, de igual modo , 
considerados, tais como as inundac;:oes, ruptura de 

estruturas, acidentes com materias perigosas, entre 
o utros. A plataforma ao nao ter sido construida de 

forma estanque, permite facilmente a actualizac;:ao 
dos varies perigos, tanto directamente na cartografia, 
como por alterac;:ao das bases de dados, algo que de 

imediato se reflecte na representac;:ao grclfica. 
Com a manipulac;:ao da plataforma, pode ser 

realizada, no caso dos incendios florestais, uma gestao 
pormenorizada do territ6rio, tendo em considerac;:ao 
as diferentes variaveis envolvidas. Oeste modo, a 

plataforma permite realizar tres niveis de gestao: 

1. A preventiva, com a disponibilizac;:ao das faixas de 
gestao de combustive[, sobre as principais infra

-estruturas de base (Decreto-Lei n.0 12412006, de 
28 Junho), ou mesmo a analise das cartas d~ uso 
de solo numa l6gica de preparac;:ao de cartografia de 

risco; 
2. A gestao no teatro de operac;:oes, com a dis

ponibilizac;:ao de toda a cartografia necessaria a 
gestao da crise, nomeadamente as infra-estruturas 

de risco ou de acolhimento (aglomerados urbanos, 
escolas ou mesmo lares de idosos), bern como da 
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cartografia de risco de incendio, propagac;:ao ou de 
rescaldo; 

3. Por fim, a simulac;:ao, atraves do cruzamento das 
diferentes variaveis disponiveis na plataforma (uso 

do solo, morfologia, declives ou mesmo a 
proximidade aos pontos de agua e postos de vigia), 
de diferentes cenarios evolutivos na propagac;:ao 
dos incendios florestais, simulando o desen
volvimento da ocorrencia, o que permite avaliar, 
desta forma, a activac;:ao ou a disponibilizac;:ao dos 
meios mais adequados para cada situac;:ao (Figura 2). 

-···-• --a-· 

Figura 2 

A - M:idulo de gest i o de melos e recursos nu1n3 sltua~io de crlse; 

B- lnser~ iio de ocorrencia. 

Em simultaneo com os incendios florestais, e 
sempre numa l6gica de analise complementar, tam
bern as cheias e inundac;:oes foram alvo de uma maior 

atenc;:ao, em particular quando de projectos associados 
ao caso do BaixoMondego (Montemor-o-Velho) . 

As obras hidraulicas desenvolvidas nas ultimas 
decadas, que tiveram como principal objective a 
regularizac;:ao do Rio Mondego (barragens, diques e 
ac;:udes), foram evitando as habituais cheias de cank
ter regional. Po rem, no lnverno de 2000/01 , diferentes 

factores naturais e antr6picos levaram a que o impen
savel se verificasse com o plano aluvial a ser nova

mente inundado. Com base na plataforma do SiGER a 
situac;:ao algo ca6tica verificada nos finais de Janeiro 
poderia ter sido minimizada, alias como se pode 
observar com a utilizac;:ao da plataforma (Figura 3-A). 
Assim, no caso do Municipio de Montemor-o-Velho, o 
conhecimentos dos "alveolos" de inundac;:ao, preen-
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chidos em funyao do sucessivo rebentamento dos 
diferentes pontos dos diques (Figura 3-B), sabendo de 
imediato quais os sectores inundados, por exemplo, 
antes e depois das obras de regulariza<;:ao do rio 
Mondego e tambem quais as vias de comunicayao e as 
popula~j:iies afectadas (Figura 3-C). 

Num estadio posterior de desenvolvimento, o 
projecto visa mesmo a integrayao de uma componente 
de analise prospectiva, com a monitoriza<;:ao dos cau
dais que sao assumidos de imediato pela plataforma. 
Neste quadro os objectivos progressivos quer de orde
namento quer de seguranya, a medio e a Iongo prazo, 
vao ser alcanyaveis, sempre numa l6gica de garantir a 
coerencia da rede de gestao de sit uac;:iies de emergen
cia e socorro, em simultaneo com as politicas de 
ordenamento do territ6rio . 

Porem parece ser inquestionavel a qualquer 
cidadao de que as susceptibilidades, vulnerabilidades e 
perigosidades em termos de territorio dificilmente sao 
estanques, ultrapassando em inumeras situayiies as 
fronteiras administrativas. Como tal, torna-se fun
damental planear a gestao do territ6rio, nao s6 a escala 
municipal, mas tambem a escala supra-municipal (quer 
seja para uma associayao de municipios, distrito ou um 
territ6rio ainda mais extenso). 

A interligayao em diferentes escalas torna-se 
perfeitamente acessfvel atraves da plataforma do 
SiGER, pois os diferentes territ6rios de fndole municipal 
sao estudados e analisados a pequena escala, 
permitindo ao utilizador descer de escala de am~lise 
sempre que entender, fazendo com que o pormenor 
aumente, mesmo em sfncrono. A plataforma possibilita, 
assim, agrupar varios projectos numa unica plataforma 
que se interligam facilmente entre si atraves da 
defini~j:ao de escalas de apresentayao. 

Neste sentido torna-se possivel efectuar analises 
integradas em termos supramunicipais, de qualquer 
situa~j:ao de risco. Os exemplos anteriormente referidos 
- incendios florestais e inundayiies - sao alguns dos que 
melhor tipificam a pouca validade das fronteiras 
administrativas no ambito da protecyao civil. Porem, 
outros exemplos podem mostrar esta capacidade de 
analise a diferentes escalas e que resposta dar, pode ser 
parcialmente exemplificado atraves da simulayao de um 
acidente numa via ferroviaria de inquestionavel 
importancia nacional e regional - Linha da Beira Alta 
(descarrilamento, acidente com produtos quimicos, entre 
outras), e que pode mesmo envolver varios municipios 
vizinhos (Figura 4-A). 

" qualquer momenta pode ser possivel analisar 
os sectores que apresentam grau de dificuldade de 
acesso a linha extremamente elevado, em caso de um 
hipotetico acidente , definindo sectores de corte da via 
ou acessos, ou quais os agentes que devem ser envol-
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Figura 3 
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(D) 

A - MOdulo de gestilo de lnunda<;oe.; B - Exemplo de "alveolo" de 

lnunda<;ao em fun<;ilo do rebentamento de dlque; C e 0 • Capacidade de 

localiza<;iio e identiflca<;iio de eq•Jipamento afectado. 

vidos (Figura 4-B). Na mesma area, num out ro 
memento, podem ser criados cem\rios de resposta a 
L::-na situayao de crise referente, por exemplo, a um 
acidente com derrame de produtos quimicos e na sua 
relayao com as populayiies da area envolvente ou 
mesmo com os pr6prios leny6is freaticos . 

Em simultaneo torna-se possfvel obter percursos 
alternatives que facilitem a movimentac;:ao de pessoas, 
meir>s e recursos com uma rapidez muito elevada, 
ass1m como conjugar todas as premissas que devem ser 
analisadas. 

0 resultado atingido e assim o corolario de urn 
trabalho profunda de diagn6stico actual das preocupa
yoes e necessidades, passando os diversos servi<;:os de 
Protec<;:ao Civil - Distritais e Municipais - a disporem de 
uma completa e fundamental ferramenta com dezenas 
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Figura 4 

A • MOdulo de gestao lnterrnunicipal · A linha ferroviaria da Beira Alto; B 

. Grau de dific<Jdade no acesso a dife<er~:es sectores da lima ferroviaria. 

de base de dados que permitem o normal cumpri· 
mento das operac;:oes de protecc;:ao civil, permitindo a 
mesma, atraves da sua disponibilizac;:ao via Web, a sua 
utilizayao em pleno teatro de operac;:oes, ou a sua 
disponibilizac;ao a colunas de apoio a um evento (que 

na maioria das situac;oes apresentam um relative, ou 
mesmo, um total desconhecimento do territorio em 
causa). Oeste modo, e permitido, atraves do acompa· 

nhamento num computador portatil ou num PDA, que 
estas tomem contacto com o territ6rio enquanto se 

deslocam para a base de apoio operacional de uma 
qualquer ocorrencia. 

Mais do que um diagnostico actual, o objective 
primordial passa por incutir um caracter intemporal ao 
SiGER, possibilitando a actualizac;:ao a cada memento e 
em continuo das diferentes bases de dados e tornando 
possivel o seu imediato reconhecimento pelo sistema de 

analise cartogrilfica. Desta forma, qualquer alterac;:ao 
(eliminac;ao ou introduc;ao) podera ser realizada em duas 

plataformas distintas, mas com leitura conjunta imediata. 

A ferramenta (SiGE~) permite, assim, uma 
actuac;ao no territorio a diferentes escalas. Se a uma 

escala de maior detalhe esta e primordial na fase de 
prevenc;:ao, isto e, pre-crise assim como a gestae de 
crises de envolvencia municipal, a uma escala supra· 
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municipal esta desempenha papel importante nl.o so 
na fase de prevenc;:ao, mas acima de tudo ao nivel da 
operacionalizac;:ao na gestae de crise. 

Alguns aspectos conclusivos 

A concretizac;:ao do de um sistema/plataforma 

capaz de suportar a totalidade da estrutura de protec· 
c;:ao civil proporcionado em tempo real a possibilidade 

da gestae dos diferentes eventos de riscos naturais e 
antropicos, constitui, desde ha muito tempo, como um 
projecto que, embora ambicioso, foi assumido como 
um sustentacula para a gestae de uma qualquer situa· 
c;:ao de emergencia e socorro. 

Mais do que dar "corpo" a uma fo rmalidade 
legal, a metodologia do SiGER apresentada pretende 

constituir ·se como um instrumento de trabalho par 
e xce lencia, nao so na gestae diaria dos meios e recur

sos disponiveis, como tambem no processo de ordena· 

me nte e planeamento de equipamentos de resposta a 
situac;:oes de emergencia e socorro funcionando como 

uma base fundamental para qualquer plano de emer
gimcia e protecc;:ao civil. 

Um projecto de SiGER desenvolvido em 
ambiente Web, quer de indole municipal, quer de 
indo le supramunicipal, possibilita ainda, a automati· 
zac;:ao de todo um conjunto de processes que eram, 
outrora, baseados em documentos em papel, os quais 

se tornavam muitas vezes de dificil leitura e interliga· 
c;ao, criando assim condic;:oes para analises e decisoes 
em curtos espac;:os de tempo assim como forma a sua 
activac;:ao um processo continuo. 
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