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1. lntrodu~ao 

A necessidade de um perfeito conhecimento 

sobre a realidade do sistema desportivo portugues em 
termos de infra-estruturas codificadas, teve como 
obstaculos, ao Iongo dos anos, a falta de metodologia 
em termos de levantamento por parte da tutela, bern 
como a propria dificuldade em efectuar esse mesmo 
recenseamento em termos humanos. Parece ser 
evidente que, alguns erros, tais como a duplicas:ao de 

infra-estruturas em determinados sectores do territo
rio nacional e ram, muitas vezes, justificados por essa 
incapacidade. Com a publicas:ao da actual Lei de Bases 

da Actividade Fisica e Desporto - Lei n.• 512007 de 16 
de Janeiro de 2007 -, pela primeira vez, e referida a 

necessidade de elabora<;ao da Carta Desportiva Nacio
nal, alga que vai urn pouco mais Ionge do que a proposta 
da anterior Lei. As transformas:oes observadas no 

sistema desportivo, na ultima decada e meia, levaram 
ao articulado nesta nova Lei de Bases, que determina 
(no seu artigo 9. 0

) "a e labora<;ao da Carta Desportiva 
Nacional, a qual contem o cadastre e o registo de 
dados e de indicadores que permitam o conhecimento 
dos diversos factores de desenvolvimento desportivo, 
tendo em vista o conhecimento da sit ua<;i!O desportiva 

nacional, nomeadamente quanta a: a) lnstalas:oes des
portivas; b) Espas:os naturais de recreio e desporto; c) Asso · 

ciativismo desportivo; d) Habitos des-portivos; e) Condi<;ao 
fisica das pessoas; f) Enquadramento humane, incluindo a 
identifica(j:iio da participa<;iio em fun<;iio do genera." 

Porem, a necessidade e m termos de planeamento 

e ordenamento do territorio q ue muitos municipios 
portugueses encontraram, levou a que muitos deles 
tenham avanc;:ado, por si, com a elaborac;:ao de docu· 
mentes que antecederam a propria preocupas:ao do poder 
central. 

Neste contexte, com a necessidade da concre· 

tizac;;ao dos Atlas Oesportivos, a metodologia ate entao 
desenvolvida, em determinados municipios, ganhou maior 
significado, com a possibilidade de am\lises gerais ou 
mesmo sectoriais, como, por exemplo, relativamente a 
pratica desportiva em espac;:os naturais (CORDEIRO et coli, 
2007). 

Assim, no seguimento de projectos que tern vindo a 
ser desenvolvidos, primeiro no ambito dos equi
pamentos desportivos formais (CORDEIRO et al, 2005) e 
posteriormente num quadro mais amplo, com a 

integralj:ao nao so do movimento associative e dos 
equipamentos recreativos (incluindo parques infantis), 
mas fundamentalmente dos diferentes aspectos 

associados ao Desporto Aventura (CORDEIRO, em 
publica<;ao), foi equacionada, desde sempre, uma 

abordagem que passava pela utiliza<;ao dos Sistemas de 
lnforma<;ao Geogratica na elaborac;;ao dos Atlas 
Desportivos e, mais recentemente, da sua propria 
disponibiliza<;ao, na Web. 

2. Urn novo paradigma - os Atlas Desportivos 

0 aperfei<;oamento e divulga<;ao das tecnologias de 
SIG, em particular no contexte autarquico, levaram a que 

come<;assem a surgir as primeiras Cartas Desportivas 
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Municipais. Contudo, num numero significativo de 
situac;:6es, etas traduziam·se na simples georreferencia~j:ao 
dos equipamentos, possibilitando apenas a visualiza~j:ao e 
criac;:ao de cartografia com a localiza~j:ao das infra

estruturas desportivas e onde a informa~j:ao contida nas 
diferentes Bases de Dados se apresentava como algo 
limitada. No entender da equipa que se tern vindo a 
debrw;:ar, mais recentemente, sobre esta tematica, o 
Atlas Desportivo deve constituir um documento essencial 
no quadro de apoio a decisao em termos de planeamento, 
ordenamento e desenvolvimento socio-economico de um 

territorio. Assume-se assim este documento como um 
instrumento de planeamento estrategico, identificando e 
diagnosticando can?ncias e assimetrias dos equipamentos 
desportivos, reflectindo a propria politica desportiva 
desse mesmo territorio nas ultimas decadas. 

Deseja-se, assim, que seja efectuado o diagnostico 
das instalac;:6es desportivas artificias e a sua diferenciac;:ao 

tipologica - Grandes Campos, Pequenos Campos, Pavilh6es, 
Piscinas Cobertas, Piscinas Descobertas, Pistas de 
Atletismo, Salas de Desporto e Outros Equipamentos' · 
numa logica que, em termos futuros, permita perspectivar 
e analisar, nao so as necessidades de novos equipamentos, 

mas fundamentalmente, a optimizac;:ao, para cada 
tipologia, de todo o parque desportivo de um territorio. 

Neste sentido, equaciona-se a sua reabilitac;ao/ 
requalificac;:ao ou mesmo adaptac;:ao, atraves da escolha de 
processos de gestao adequados. 

0 documento devera debruc;ar-se, igualmente, 

sobre OS resultados do calculo dos Indices de Comunidade 
(por tipologia) que nao sao mais do que a relac;:ao entre a 

superficie desportiva e o numero de habitantes do 
territorio (em m2

), mas que podem assumir alguma 
importancia num estudo sobre a cobertura dos 
equipamentos desportivos num determinado territorio, 
isto desde que sejam devidamente trabalhados e 

ponderados. Estes indices de referenda tern vindo a ser 
utilizados (muitas vezes abusivamente) como forma de 
comparalj:ao entre territorios e a analise dos valores 
gerais resultantes tem por base o criterio adoptado desde 

1988 (por recomendac;:cies do Conselho da Europa e do 
Conselho lnternacional para a Educac;:ao Fisica e o Desporto 
· UNESCO) e refere-se a uma quota de 4m2 de superficie 
desportiva util por habitante, tendo sido extremamente 

importantes na definic;:ao do que se considera como a 
satisfac;:ao da procura, nomeadamente aquando da 
aprovac;:ao dos PDM'S de 1• gerac;:ao. Em termos de 

' Tipotogias definidas peto tOP e pe!a OGOTOU mas que se 
encontram desactualizadas em fun~ao das transfonna~Oes que ocorreram 
no parque desportivo nacional, prtncipalmente, na Ultlmas tres dfkadas. 
Oeste modo, hi multo que se sente a necessidade de reformula~ao das 
tipotosias dos equlpameotos desportivos artificiais e, caso venha a 
concretizar·se, le a a uma reestrutura~ao desta area tematica. Contudo, 
e de salientar que, no ambito deste trabatho, se encontra, desde jci, 
pre ista, tornando tal tarefa um tacH empreendimento. 
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planeamento, estes indices, podem possibilitar a 
avaliac;:ao rapida das necessidades de reserva do solo 
para a fu t ura instalac;:ao de equipamentos desportivos, 
considerando o valor populacional existente ou o 
projectado a determinado periodo, embora no caso de 

estes serem utilizados de fo rma nao trabalhada, 
poderao induzir em erro. A titulo de exemplo, refere

se um Grande Campo com piso sintetico e 
reconstruido, o qual apresenta um indice identico ao 

de um campo com piso de solo natural, construido nas 
ultimas decadas do seculo passado. 

Uma outra componente que o Atlas Desportivo 
deve integrar e o tema do Movimento Associative, ja 
que este desempenha um papel fundamental na 

promoc;ao das actividades fisicas e desportivas, com 
finalidades ludicas, formativas ou sociais, assumindo 

um peso decisivo no contexto do sistema desportivo de 
qualquer municipio, pelo que sera do interesse das 
Autarquias apoiar as associac;:oes existentes e 
contribuir para a sua expansao e proliferac;:ao no 
territorio, nao so em numero, mas tambem em 

diversidade e qualidade, sempre numa logica de 
ligac;:ao ao proprio parque desportivo existente ou a 
edificar. Quanto mais associac;:oes existirem e quanto 
mais diversificado for o leque de modalidades 
desportivas que apoiam e promovem, mais e melhor se 

contribui para a formac;iio dos jovens cidadaos dos 
Municfpios (e nao so) e se fortalece o desenvolvimento 

desportivo. A integrac;:ao deste fenomeno com as 
restantes componentes do sistema desportivo permite 
ao decisor uma visao muito mais abrangente e 
sistemica da realidade desportiva de um territorio. 

Neste processo, deve -se ter sempre em considerac;:iio 
as questoes ambientais e o correcto ordenamento do 
territorio, sendo de salientar que as associac;:cies se 

devem reger de acordo com a legislac;:ao existente, 
agindo em conformidade com a lei e com o projecto 

global que deve servir o territ6rio. 

Por seu turno, a integrac;:ao do Desporto Aventura 
no Atlas Desportivo prende-se, no essencial, com a 

constatac;:ao do crescente impacte que este sub-sistema 
tem vindo a assumir no caso portugues, facto que levou 
mesmo, a que, um dos elementos principais do PENT, 
seja o Turismo Natureza I Desporto Aventura. 

Um dos factores decisivos nesse incremento 
e ncontra-se associado a melhoria progressiva do nivel 
de vida, verificada ao longo das ultimas tres decadas, 
de amplos sectores da populac;:ao portuguesa (em 
particular a dos grandes centros urbanos), a qual se 
encontra na origem de uma crescente procura do 

entretenimento e de novas praticas desportivas, 
emergindo assim um novo paradigma de actividades 

fisicas. Assim, as actividades ao ar livre, informais e 
nao enquadradas, apresentam, hoje em dia, uma 
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importimcia acrescida, ja que o gozo dos tempos de 
lazer tern vindo a ser, cada vez mais, assumido como 
um direito adquirido por essa mesma populac;:ao. 

A necessidade de evasao da "selva" urbana, o 
escape ao sedentarismo e, em especial, a fuga dessa 

doenc;:a dos tempos actuais, o stress, numa 16gica de 
oposic;:ao ao trabalho - o lazer e o tempo livre (GMM e 
SANTOS, 1991 ) -, levaram as populac;:oes urbanas (em 
particular as gerac;:oes mais jovens) em busca da 
aventura, de emoc;:oes fo rtes e radicais, facto que 
justificava a sua designas:ao inicial de Desporto Radical. 

0 termo Desporto Aventura, que s6 mais tarde 
foi adoptado, assumiu uma maier abrangencia, ja que 

associa nao s6 as actividades que envolvem uma 
liberta t;:ao de elevados niveis de adrena lina, mas 
tambem aquelas onde a natureza e desfrutada numa 
l6gica menos activa. Esta necessidade de alargar o 
conceito surgiu do·facto de muitas actividades, tais como 
o pedestrianismo, nao se encontrarem abrangidas pela 
primeira designac;:ao, pelo que, hoje em dia , o termo 

Desporto Aventura e clara mente o mais utilizado e aquele 
que transmite uma ~ao mais coerente com a realidade 
de muitas das actividades praticadas. 

Neste sentido, uma parte significativa de Portugal, 
em particular os sectores de montanha, assume-se como 

palco privilegiado para o desenvolvimento de diferentes 
actividades desportivas de aventura. 

A procura destas novas actividades tern 
despoletado, tal como seria de esperar, o inevi tavel 
aparecimento de uma industria orientada para este 
novo conceito desportivo, aparecendo, um pouco por 
todo o pais, pequenas e mesmo medias empresas que tern 

vindo a oferecer actividades bastante diversificadas, 
algumas delas mesmo nunca anteriormente faladas, mas 

que tern tide grande sucesso e um incremento 
exponencial. Contudo, estas actividades exercem uma 
pressao negativa nao regulada sobre o meio natural, 
levando, assim, a inevitaveis impactes ambientais, algo 
que fors:osamente motiva a necessidade de um cada vez 
maier cuidado de planeamento e ordenamento do 
territ6rio destes sectores, ja que se torna imperiosa a 

existencia de uma relat;:ao harmoniosa entre o Homem e o 
Nleio Natural (CORDEIRO, no prelo; CORDEIRO et al, 2008). 

Neste quadro, pode afirmar-se que um modele 

de desenvolvimento capaz de controlar o bin6mio 
actividade humana-meio ambiente, no sentido de 
assegurar a protect;:ao dos espat;:os naturais, se assume 

como um dos maiores desafios que se colocam aos 
responsaveis politicos · autarquicos, regionais e 

mesmo nacionais ·, numa l6gica de desenvolvimento 

sustentavel destes vastos sectores do territ6rio. A 
metodologia utilizada na plataforma dinamica, que foi 

cri ada, proporciona uma eficaz analise de todos OS 

factores e nvolvidos directa ou indirectamente neste 

sub-sistema, possibilitando relacionar espac;:os de 

pratica com espat;:os de pre servas:ao da natureza 
(CORDEIRO et coli, 2008). 

Alias, no ambito dos estudos s'obre OS habitos 

desportivos, os inqueritos realizados revelam, 
simultaneamente, a procura de espat;:os naturais e 
uma preferencia por espas:os de pratica de actividade 
fisica e desportiva informal (COELHO et al, 2004), facto 
que deve levar a que os decisores tenham, no futuro, 
estes facto res em considerat;:ao, com vista a que os 
novos espat;:os venham a dar resposta as novas 
ex1gencias e necessidades da populac;:ao. Neste 
sentido, considera-se que o caminho a seguir deve ir 
no sentido da criat;:ao dos designados Nucleos de 

Desporto Informal · NDI, os quais deverao ser parte 
integrante dos Atlas Desportivos, no ponte referente a 

planificas:ao de novos espat;:os para a actividade fisica 
e desportiva (CORDEIRO et col/, 2008). 

Entendem·se como NDI, os espat;:os onde a 
pratica desportiva nao se encontre restrita a uma 

actividade ou a um equipamento especifico. 
Constituem locais onde se combina um conjunto de 

possibilidades, quer de praticas desportivas, quer de 

actividades ludicas e de lazer, com vista a uma 
actividade fisica quotidiana, nao enquadrada e livre 

dos formalismos dos e spat;:os espedficos, onde a 
associac;:ao do desporto, do lazer e da natureza se 
apresenta como uma a lternativa diaria ao tradicional 
equipamento artificial formal isolado. Esta nova 
perspectiva de espac;:os desportivos, sempre 
equacionados numa l6gica de "mobiliario urbane", 
pretende conferir as populat;:oes urn facil e 

generalizado acesso ao desporto e a actividade fisica, 
podendo ir, em func;:ao das suas caracteristicas, desde 

a pratica monodesportiva a polidesportiva, da 
individual a colectiva, da sazonal a permanente 
(CORDEIRO et co//., 2008). 

No ambito do desenvolvimento dos NDI , tornou
se absolutamente decisiva a definit;:ao dos diferentes 

equipamentos, estruturas ou espat;:os complementares 
que os poderi10 integrar. A t itulo de exemplo referem
se Campos Polidesportivos Descobertos, Salas de 
Desporto, Pequenos Equipamentos Ludicos (Parques 
lnfantis), Estruturas para a Actividade Fisica Senior, 

Circuitos de Manutent;:ao, entre outros. Na escolha destes 
equipamentos, estruturas ou espat;:os complementares, 
deve-se ter sempre em considerat;:ao as caracteristicas 

urbanas ou rurais dos territories (proximidade de nucleos 
residenciais), a existencia de piscinas fluviais na 

proximidade (o que pede implicar o cankter sazonal dos 
equipamentos) e as caracteristicas demogrMicas 
(densidade populacional e estrutura e ta ria ). 

0 equipamento ou a estrutura a implementar 
dependera ainda da dime nsao da area afecta, por forc;:a 
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das particularidades das areas de cedencia para 0 

domfnio publico pre-existentes e de questiies como o 
potencial de cada sector do territ6rio e a distribui~ao 

espacial dos equipamentos ja existentes, que serao 

tambem tidos em linha de conta. 
h5 principais prioridades da crias;ao dos NDI passam, 

assim, por satisfazer as necessidades das populas;iies que 
pretendem servir, por contribuir para o incremento da 

act ividade ffsica e da pratica desportiva e por responder a 
diferentes exigencias do espas;o. 

A necessidade de conjugar todas estas compo
nentes do Atlas Desportivo e as actividades de um 

determinado territ6rio, permitindo urn melhor conhe
cimento da realidade do seu sistema desportivo, levou ao 

desen .olvimento de uma plataforma dinamica, com 
recurso aos SIG, que te :e ja tres momentos: urn primeiro, 

no qual se perspectivou urn SIG direccionado para o 

parque desportivo artificial (CORDEIRO et at, 2005), urn 

segundo, onde foi alargado o ambito e onde todos os 
subsistemas eram integrados e a plataforma se 

desenvol ia em desktop (CORDEIRO, no prelo) e, urn 
terceiro momenta, o actual, onde todo o projecto se 

desenvol ·e em ambiente Web. 

3. Desenvolvimento da plataforma dinamica e as 

potencialidades de interligac;:ao do sistema 

despo rt ivo 

As diferentes plataformas dinamicas, entretanto 

desen olvidas, encontram-se todas direccionadas para o 
ordenamento e o planeamento do territ6rio, uma vez que 

fornecem colecc;:iies actualizadas e sistematizadas de 

informac;:ao geogratica georreferenciada, que apoiam na 
tomada de decisao, ao permitir assegurar uma maier 

perc~ da realidade do territ6rio e, assim, possibilitam 
uma mais correcta utilizas:ao dos seus recursos (CORC£1RO et 
at, 2005; CORDEIRO et coli, 2007). 

A facil e rapida consulta e visualizas;ao individual 

de uma qualquer tematica ou a analise interligada de 

uma ou varias tematicas, a sua actualizas:ao imediata e 
permanente e a interligal):ao entre esta e as bases 

cartogrcificas, passaram a ser uma realidade. Alem de 
todas estas potencialidades assegura ainda a introduc;:ao, 

no imediato, de novos nfveis de informac;:ao, o que 
permite a crial):ao de novos cenarios e a sua analise 

imediata. 0 Projecto possibilita tambem ao utilizador -
servic;:os autarquicos, assaciac;:iies, organismos regionais e 
estatais ou cidadaos em geral - a sua utilizal):ao, sem 
dificuldades, mesmo sem os conhecimentos basicos dos 

diferentes softwares usados e isto numa perspectiva 

amigavel com o utilizador. 
As aplica~iies tem como premissa inicial a georre

ferenciac;:ao dos equipamentos, espa~os complementares, 

infra·estruturas de apoio, areas protegidas, areas com 
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concentrac;:oes de especies vegetais e animais, entre 

outros, o que, associado a todo um conjunto de 
tematicas, directa ou indirectamente, relacionadas como 
desporto e com o territ6rio em estudo, proporciona, ap6s 

a sua introduc;:ao na plataforma, urn numero ilimitado de 
analises. A gestao das actividades em areas protegidas 

pode mesmo constituir uma das suas potencialidades, tal 
como a gestae das areas de interesse ecologico, ou em 

sentido contrario, de areas de reserva de cac;:a, 
oferecendo deste modo a possibilidade de conjugar 

muitas variaveis. 

A plataforma permite ainda fornecer informac;:iies 
tao diversas como as demograticas e s6cio-economicas, 
assim como possibilita a construs:ao de graticos ou de 

cartografia tematica, a consulta da localizac;:ao de 

qualquer espac;:o ou equipamento desportivo ou 

actividade ffsica. 

Para a crias;ao da nova plataforma dinamica, em 
termos da sua disponibilizac;:ao via Web, foi desenvolvida 
uma aplicac;:i10 especffica nesse ambiente 

armazenar e disponibilizar toda a 

alfanumerica e cartogratica utilizada no 

que permite 

informac;:ao 
decorrer da 

elaborac;:ao do projecto em causa. A plataforma foi 

desenvolvida utilizando uma arquit ectura definida por 
dais modules distintos de programac;:ao. Para o primeiro 

modulo de programac;:ao foi utilizada a tecnologia ASP 

(Ac tive Server Pa~es), implementada com recurso aos 
chamados Objects. Estes permitem uma simples e rapida 

manipulac;:ao da informac;:ao alfanumerica pelos 

utilizadores em func;:ao dos seus objectives, dissimulando 

a complexidade dos sistemas de gestae de Bases de Dados 

inter-relacionais existentes na estrutura ffsica da 

plataforma. Para o segundo modulo foi utilizada a 

tecnologia Microsoft SQL Server 2008, que funciona como 

motor de disponibilizac;:ao da informac;:ao cartogrMica e 
alfanumerica na plataforma WEB, atraves do desen
volvimento de componentes programados em Microsoft ASP 
DatNET e Java Script. Estes permitem disponibilizar a 

informac;:ao cartogrMica atraves de acessos intuitivos, bern 
como a realizac;:ao de analises sofisticadas para a 
apresentac;:ao de resultados complexes. 

Esta aplicac;:ao especffica foi desenvolvida de 

modo a ser passive\ aceder, manipular e editar toda a 

informas;ao apenas com o recurso a urn computador 

portatil com ligac;:ao a urn browser (Internet Explorer 
ou Netscape). 

Para aceder a plataforma dinamica a primeira 

etapa e a escolha da carta tematica a que o utilizador 

pretende aceder, isto no caso de terem sido realizados 
outros trabalhos para o territ6rio (Figura 1). 

Cada carta tematica apresenta dois nfveis de acesso a 
informac;:ao, protegidos por uma palavra-chave, urn de edic;:ao 

e outrode visualizac;:ao (Figura 1 ). Devido a reserva de alguns 
conteudos apresentados, dentro destes existe ainda a 
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Figura 1 
A)- lntrodur;io da Password e do UsernarN.; (B)· Acesso a informat;io aeral 
por tipologia. 

possibilidade de sere m criados diferentes niveis de 
permissao, que podem igualmente ser protegidos per 
palavra-chave. 

No que respeita a Carta Desportiva Dinamica, o 
nivel de acesso de edi<rao de dados permite a actualiza~ao 
imediata e permanente de toda a informas:ao alfanume
rica, de uma forma rapida e intuitiva, atraves da realiza~ao 

de um con junto de filtros. 
Ja quanta ao nivel de acesso de visualizas;ao de 

dados, este encontra-se subdividido em quatro areas 
tematicas, cada uma com acesso a informas;ao e funcio· 
nal idades distintas. 

t.p6s a introdus:ao da palavra·chave de 
isualizas:ao de dados entra-se de imediato na primeira 

area tematica, que oferece nove op~oes de pesquisa -
lnformas:i10 geral, Grandes Campos, Pequenos Campos, 

Pavilhoes, Piscinas Cobertas, Piscinas Descobertas, 
Pistas de Atletismo, Salas de Desporto e Outros 
Equipame ntos ·, passando de imediato a ser possivel 

visualizar a informas:ao par Municipio bem como restringir 

I OJ' 

a informac;ao em fun~ao dos objectives do utilizador. 

Ap6s a selecc;:ao, per exemplo, de um equipa· 
mente desportivo, pode aceder-se a toda a informac;:ao 

generalista disponivel, uma vez que se perspectivaram 
Web forms que reunem todos os dados a ele respeitante 
(Figura 2 A e B). 

A partir deste momenta passa a ser possivel analisar 
diversos grupos de informas:ao, tais como o edificado, 
funcionalidade, ut ilizadores, envolvemcia, actividades 
complementares, entre mu itos outros campos de 
informas:ao. 

Com a escolha de um grupo de informa~ao, 

como per exemplo, o edificado, ficam d isponiveis, 
todos OS dados referentes a dimensao do equipamento 
(como o comprimento, largura e dimensao funcional), 
ilumina~ao e bancadas. 

0 modo de utiliza~ao pode ser repetido para cada 
um dos grupos de informas;ao, o bservando-se ainda a 
possibilidade de ligas;ao, em alguns, as outras cartas 

tematicas realizadas para o territ6rio, como por exemplo 
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(A) - Visu•liza~ao da inform•~.!o geral de um equipamento desportivo. (B) - Visualiza~.!o da informa~ilo sobre o e dificado de um 
equipamento desportivo. 
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com as Cartas Educativas. A segunda area tematica a 
cri~ao de grc\ficos, encontrando-se subdividida em varias 
formas de analise distintas: a referente a populac;:ao 
residente, as variac;:oes populacionais e as projecc;:oes 
demogrc\ficas ate 2021 e a relativa as taxas de natalidade 

e mortalidade (Figura 3). 
Na terceira area tematica e possfvel a 

constrw;:ao de piramides etarias, as quais apresentam 
graus de desagregac;:ao diferenciados, podendo ser 
construidas por ano de idade, classe ou mesmo grande 
grupo etario (Figura 4). Simult aneamente, o utilizado r 
pode ainda efectuar a analise comparativa e ntre dois 
mementos, o que permite, por exemplo, conhecer a 

evoluc;:ao populacional do territorio no ultimo periodo 
intercensitario ou mesmo no ultimo meio seculo . 

;... quarta e ultima area tematica, que e, sem 

duvida, 0 centro nevralgico de toda a plataforma, integra 
um conjunto de funcionalidades muito especificas. 
Atraves da realizac;:ao de poderosos filtros alfanu
mericos e espaciais torna possivel a optimizac;:ao do 
acesso a informac;:ao e a analise interligada de 
multiplas tematicas, 0 que permite, deste modo, a 

realizac;:ao de analises dinamicas. 

A titulo de exemplo referem·se os indices de 
comunidade, sendo possivel a sua analise e representac;:ao 

cartogrc\fica, por tipologia de equipamento e por unidade 
territorial, permitindo tambem a rapida avaliac;:ao das 
necessidades de reserva do solo para a futura instalac;:ao 

de equipamentos. 
Ainda neste contexte e, no ambito da utilizac;:ao dos 

espac;:os naturais, o utilizador podera definir (considerando 
todos os constrangimentos e poten-cialidades das areas em 

estudo) itineraries virtuais tematicos ou genericos para a 
totalidade dos territories (tanto a escala municipal como 

supramunicipal) de uma forma rapida e eficaz, uma vez 

que tern acesso imediato a todo o tipo de informac;:ao, 
podendo conjugar diferentes tipos de pesquisa. Torna-se 

possivel, por exemplo, identificar as zonas preferenciais 
para a pratica dos desportos de aventura, onde se 
incluem informac;:oes adicionais, por exemplo, sobre os 
percursos pedestres, de BTT, de Veiculos Todo·o
terreno (TT), como imagens dos percursos e dos perfis 
longitudinais, extensao e tipo do percu rso, grau de 
dificuldade, durac;:ao em horas, local de inicio e fim de 

percurso, faixa etaria e periodos recomendados e a 
propria descric;:ao do percurso com fotografias 

e lucidativas. 
Oeste modo, tambem os agentes que actuam 

sobre o territorio (Autarquias, Associa<;:oes de 
Municipios, Comissoes de Coordenac;:ao Regionais ou o 

proprio Poder Central) passam a usufruir de um 
instrume nto precioso de auxilio a tomada de decisao e 
a planificac;:ao das actividades ffsicas e desportivas em 
meio natural, por um lado, e a difusao do potencial 

endogene das areas naturais, por outro. Oeste modo, a 
plataforma assume um papel fundamental no processo de 

gestao das actividades desportivas de aventura (Figura 5). 
0 projecto, no presente memento, desenvolve

se tendo como base uma aplicac;:ao do Virtual Hearth 

da Microsoft, ja que o protocolo existente com o 
governo portugues possibilita a disponibilizac;:ao de 

toda a informac;:ao nesta poderosa ferramenta, 
podendo ser utilizados os ortofotomapas e as imagens 

de satelite sem qualquer custo para as instituic;:oes do 
poder local, regional ou nacional. 

Qualquer area tematica apresenta um conjunto 
de funcionalidades basicas, como o imprimir e o 

exportar, (quer da informac;:ao alfanumerica, quer da 

info rmar;:ao cartogrc\fica) para um PDA (Personal 
Disital Assistant) e, possibilita, simultaneamente, 

retirar as coordenadas por GPS (Global Positionins 
System) dos diferentes pontos. 

No entanto, e mesmo com todo o potencial da 
plataforma, torna-se fundamental que as informac;:6es 

produzidas pela ferramenta, bern como todas as anc\lises 
efectuadas, sejam compiladas num documento (CORrf:IRO et 

coli, 2007) que apresente as principais linhas de orientac;:ao 
para cada territorio, funcionando como um livro guia do 
Projecto, a partir do qual se torna possfvel a criac;:ao de 
uma base de trabalho. 

4. Alguns aspectos conclusivos 

0 Atlas Oesportivo, tal como fo i equacionado em 
termos da actual Lei de Bases da Actividade Ffsica e 

do Desporto, devera constituir mais do que um simples 
diagnostico de equipamentos desportivos. No presente 

caso, a metodologia desenvolvida para a sua 
elaborac;:ao, pretende, no essencial, que este se 
assuma como um instrumento de trabalho por 
excelencia, passando os diversos parceiros no sistema 
desportivo a disporem de urn complete e fundamental 

documento que possibilita a caracterizac;:ao e a 
interligac;:ao dos sub-sistemas da actividade ffsica e do 

desporto e a gestao diaria de todo o sistema 
desportivo e tambem o processo de ordenamento e 
planeamento do territ6rio , com vista a optimizac;:ao da 
gestao territorial. 

No ambito das actividades fisi cas e desportivas 

desenvolvidas em meio natural, nao se pode deixar de 
equacionar a necessidade de preservac;:ao dos 
ecossistemas, razao pela qual se torna absolatamente 
necessaria a criac;:ao e manutenc;:ao de meios de gestao 
destas areas naturais sempre na perspectiva de um 
claro potenciar do seu desenvolvimento sustentado. 

A plataforma agora apresentada, assume·se 
como uma tentativa de materializac;:ao desta filosofia, 
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Fisura 5 
Visualiza~ao da lnformac;io Geogrifica. 

possibilitando a conjugac;:ao de diversas variaveis do 
sistema desportivo, permitindo deste modo ao decisor 
uma maior perce~ao de todos os fen6menos, tendo 
sempre como objective final um harmonioso ordena· 
mento do territ6rio e tudo isto disponibilizado em 
ambiente Web. 
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