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"Onde esta a vida que perdemos vivendo? 
Onde esta a sabedoria que perdemos no conhecimento? 

Onde esta o conhecimento que perdemos na informac;ao?" 

T.S. Eliot (1934) 
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RESUMO 

JACOBS, G.A. Gestio da informa~ao georreferenciada: proposta de integra~ao e 
sistematiza~ao das bases publicas do Estado do Parana. 
Em urn passado recente, seria facil a identificavao de competencias e atribui96es 
referentes aos 6rgaos publicos na area de geoprocessamento e sensoriamento remote, 
devido basicamente ao numero reduzido de lnstituit;oes que atuavam nestas areas. A 
conjunc;ao de fatores tecnol6gicos e economicos, tais como os avanc;os na area de 
informatica, o surgimento de novos mecanismos de comunicayao entre computadores 
em rede, o menor custo de equipamentos e programas computacionais, o 
desenvoJvimento de bancos de dados relacionais, tern proporcionado nao somente a 
uma produc;ao e utilizac;ao de informac;ao espacial mais diversificada, como tambem 
mais pulverizada. Aliada a enorme quantidade de informat;6es que foram e sao criadas 
para atender a demanda interna das Jnstituic;oes Publicas, mas que ao mesmo tempo 
sao de interesse de outras lnstituiyaes publicas ou ainda de segmentos do setor 
privado, tais como educacionais, comerciais, industriais, etc. Justificam a criacao de 
uma politica publica de integrayao e gestao destas informacoes em ambiente publico. 
Com os avanyos ocorridos nos ultimos anos, a internet tomou-se o principal meio de 
acesso e troca de informac;aes entre pessoas e lnstituiyaes publicas e privadas. Dentre 
estes avanyos, percebe-se claramente a melhoria na area tecnol6gica de visualizat;ao 
de imagens e apresentayao grafica. Com isto, tornou-se possfvel disponibilizar 
funcionalidades de urn Sistema de lnformac;oes Geograficas (SJG) a partir de urn 
navegador da internet, tornando realidade o acesso dos usuaries a bases de dados 
geograficos localizadas remotamente. Contudo, apesar do crescenta aumento da 
produc;ao de informac;oes espaciais pelas diferentes fnstituiy<>es do Estado, percebe-se 
que quase nada destas informac;aes estao disponibilizadas em ambiente de internet. 
Neste sentido, este trabatho tern o objetivo de contribuir atraves de uma proposiyao 
metodol6gica a disponibilizayao destas informac;aes de forma integrada, permitindo 
assim uma padronizayao das informa<;Oes existentes e as que virao a ser geradas, 
reduzindo custos, dupticidade de trabalhos e erros/omiss6es, ocasionalmente 
realizados pelas lnstituiyaes publicas e possibilitar a uma definiyao de competencias e 
responsabilidades destas lnstituiyt)es. 

Palavras-chave: Gestae, lnformayao Georreferenciada, Bases Publicas 
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1 INTRODUCAO 

Em urn passado recente, seria facil a identificayao de competencias e atribuiyOeS 

referentes aos 6rgaos publicos na area de geoprocessamento e sensoriamento remoto, 

devido basicamente ao numero reduzido de lnstituiyoes que atuavam nestas areas. A 

conjunyao de fatores tecnol6gicos e economicos, tais como os avanyos na area de 

informatica, o surgimento de novos mecanismos de comunicayao entre computadores 

em rede, o menor custo de equipamentos e programas computacionais, o 

desenvolvimento de bancos de dados relacionais ou orientados a objetos, tern 

proporcionado nao somente a uma produyao e utilizayao de informayao espacial mais 

diversificada, como tambem mais pulverizada. 

Ha uma enorme quantidade de informacoes que foram criadas para atender a 
demanda interna das lnstitui¢es, mas que sao de interesse de outras lnstituiyoes 

pubJicas, bern como segmentos da sociedade, tais como educacionais, comerciais, 

industriais, etc. Na maioria das vezes, as informacoes estao armazenadas em 

computadores pessoais ou em pequenos servidores, que nao permitem a urn acesso 

remoto ou ainda sao distribuldas entre os tecnicos que as utilizam, sem fazer o devido 

reconhecirnento ou citacao de fontes. Outra constatayao e a de que a inexistencia de 

normas de producao e acesso aos dados, bern como uma lnstituiyao responsavel por 

coordenar a produyao e uso destas informay6es, proporciona a sobreposicao de 

trabalhos, em decorrencia da baixa troca de informayaes e desconhecimento do acervo 

existente no Estado. 

Um problema, que nao e exclusivo da area de informacoes georreferenciadas, 

esta relacionado as dificuJdades de acesso as informay6es publicas produzidas por 

terceiros interessados. Estas dificuldades, passam desde a falta de preparo e 

desconhecimento dos detentores destas informayaes ate a dificuJdades que alguns tern 

em entender que os custos de producao de uma informacao espacial nao podem ser 

cobertos, em sua totalidade, quando da multiplicacao ou distribuiyao destas 

informayoes. 

A possibilidade de acesso e obtenyao das informayaes espaciais, em especial, 

as informac;oes de base cartografica, permitira a que os diferentes usuarios ou 
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solicitantes de servivos publicos proporcionem uma melhoria e acrescimo de 

confiabilidade ao material destinado a apresentayao de requerimentos junto a 

lnstituivoes publicas estaduais. 

Da mesma forma que a utilizayao de diferentes programas computacionais, 

acaba resultando em informavoes de diferentes fermatas e especificavoes, que ao 

passar do tempo ocupam mais ainda os espacos de armazenamento das informavoes 

digitais, em diferentes locais ao mesmo tempo. 

Com os avanc;os ocorridos nos ultimos anos, a internet tornou-se o principal meio 

de acesso e troca de informavoes entre pessoas e lnstituic;oes publicas e privadas. 

Dentre estes avanvos. percebe-se claramente a melhoria na area tecnol6gica de 

visualizac;ao de imagens e apresentavao grafica. 

Com isto, tornou-se possivel disponibilizar funcionalidades de urn Sistema de 

lnformavoes Geograficas (SIG) a partir de urn navegador da internet, tornando 

realidade o acesso dos usuaries a bases de dados geograficos localizadas 

remotamente. Contudo, apesar do crescenta aumento da produyao de informavoes 

espaciais pelas diferentes lnstituic;aes do Estado, percebe-se que quase nada destas 

informavoes estao disponibilizadas em ambiente de internet. 

Neste sentido, este trabalho tern o objetivo de contribuir atraves de uma 

proposivao metodol6gica para armazenar e disponibilizar as informavoes de forma 

integrada, permitindo assim uma padronizayao das informay()es existentes e as que 

virao a ser geradas, reduzindo custos e dupticidade de trabalhos, ocasionalmente 

realizados peJas lnstitui¢es pubJicas e possibilitar a uma definiyao de competencias e 

responsabilidades destas lnstitui¢es, como tambem reduzindo eventuais erros ou falta 

de atualizayao de determinadas informac;6es publicas, bern como possibilitar a 

disponibiliza~o destas informayaes a sociedade. 
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2 FUNDAMENTACAO TEORICA 

Para o melhor entendimento deste trabalho, serao abordados alguns itens de 

fundamental importancia para a compreensao dos conceitos cientificos e tecnicos 

adotados, destacando-se: conceitos de informa~ao, de gestao, de gestao da 

informa~ao, de sistemas de informacao e sistemas de informa~o geografica, bern 

como as caracteristicas e formas de disponibiliza~ao das informa~oes das bases 

publicas. 

2.1 PRINCIPAlS CONCEITOS DE INFORMACAO 

0 termo informa~ao e urn conceito central para este trabalho. Primeiramente, o 

termo informa~ao deve ser diferenciado do termo dado. Diversas defini~oes sao 

apresentadas na literatura, entre estas apresenta-se a que: 

Dado e o elemento numerico, conhecido ou obtido pelo metodo de coleta 
apropriado, que serve de base para urn processo de analise, enquanto que 
dados e a representac;ao de fatos, conceitos e instruyoes, atraves de sinais de 
uma maneira formalizada, passive! de ser transmitida ou processada pelos 
seres humanos ou por meios automaticos (BARBOSA & RABA<;A, 2001, p.207) 

Ja informa~ao e o significado que urn ser humano atribui a dados, por meio de 

conveny5es usadas em sua representayao BARBOSA & RABACA (2001, p.389). 

Tambem pode ser interpretada como urn dado que representa algum valor para uma 

solu~ao especifica. De acordo com este conceito, a ideia de informayao e urn processo 

continuo, atraves do tempo. Uma determinada mensagem pode permanecer como tal, 

no seu conteudo, e transformar-se de dado em informacao quando passar a ter 

utilidade para a tomada de decisao. 

Admitindo-se que a informa~ao e urn conhecimento inscrito (gravado) sob a 

forma escrita (impressa ou numerica), oral ou audiovisual. A informacao comporta urn 

elemento de sentido. E urn significado transmitido a urn ser consciente por meio de uma 

mensagern inscrita em urn suporte espacial-ternporal: impresso, sinal eletrico, onda 
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sonora, etc. Essa inscri~ao e feita gra~as a urn sistema de signos que e urn elemento 

da Jinguagem que associa urn significante a urn significado: signo alfabetico, palavra, 

sinal de pontua~ao. 

A etimologia da palavra informa~o. que provem de informar, que em latin es 

informatione que significa literalmente ato ou efeito de informar. Ja para ROJAS (2005, 

p.53). cuja sintese se leva a cabo por uma a~ao do sujeito que une elementos objetivos 

(dados e estimulos sensoriais) e subjetivos (estruturas interpretativas do sujeito). Estes 

ultimos servem para processar, organizar, estruturar e dar forma aos dados, o que 

permite extrair as qualidades secundarias presentes potencialmente nos simbolos, isto 

e, interpreta-los, associando-os com seu referencial e sentidos ideais. 

Segundo CASSARO (2003, p.25), "e de consenso geral que a informa~ao e ao 

mesmo tempo materia-prima e produto acabado da atividade de sistemas". E sabe-se 

tambem que a informa~ao adequadamente estruturada contribui para que a lnstitui~ao 

se tome mais dinamica. 

A informa~ao e um componente intrinseco de quase tudo que uma lnstitui~ao 

faz. Para CHOO (1998, p.27) "sem uma clara compreensao dos processos 

organizacionais e humanos pelos quais a informa~o se transforma em percep~o, 

conhecimento e ayao", as lnstitui¢es nao sao capazes de perceber a importancia de 

suas fontes e tecnologias de informa~o. 

Podendo provocar o efeito surpresa na pessoa que a recebe, alem de reduzir a 

incerteza, comunicar uma mensagem, possuir urn valor superior a seu custo e ser 

capaz de evocar uma resposta ao tomador de decisoes. Para COHEN (2002, p.27) a 

contextualiza~o e a principal caracteristica para a informa~ao. Uma informa~ao pode 

ser importante, ter valor, fazer sentido para uma pessoa, e nao causar nenhuma 

mudan~ em outra pessoa. 

No processo de decisao, informayao e essenciaL Sabendo que informacao, e 

dado ou dados estruturados e de que e algo de que necessitamos quando ha 

necessidade de uma escolha. Qualquer que seja seu conteudo, a quantidade de 

informa~ao necessaria depende da complexidade da escotha, das alternativas 

existentes, etc. 



12 

Quando se trabalha com informa9oes espaciais, notadamente imagens, eh de 

fundamental importancia conhecer a defini9ao do termo resolu~ao, que e a separayao 

minima entre dois objetos em que as imagens aparecem nitidas e distintas. Do termo 

resolu9ao, depreende-se os termos: resolu~o espacial, que e capacidade do 

sistema sensor em "enxergar" objetos na superficie terrestre diretamente relacionada 

com o tamanho do "pixel"; resolu~io espectral que e o numero de bandas espectrais 

e largura do intervalo de comprimento de onda de radiacao registrada; resolu~io 

radiometrica que eo numero de niveis de cinza ou cores diferenciaveis pelo sensor 

e resolu~io temporal e a repetitividade de observa~o do sensor numa mesma area, 

ou seja, de quanta em quanta tempo ha possibilidade de obter urn registro da mesma 

area. 

2.2 PRINCIPAlS CONCEITOS DE GESTAO 

0 termo gestao, vern do latim gestione, que significa o ato de gerir, gerenciar ou 

administrar (FERREIRA, 1999, p.985). No processo econ6mico atual, com a elimina9ao 

de fronteiras geograficas e econOmicas, alem da informa9ao entre paises e o continuo 

processo de mudan9as e necessaria que sejam revistos os modelos de gestao das 

organiza9oes. Os novos modelos tornam as organiza96es mais ageis, flexiveis, 

estruturadas para o aprendizado continuado e fortemente voltadas para os seus 

clientes, mercado e sociedade. 

As informayOes disponiveis em qualquer midia, de modo globat permitiram que 

as fronteiras digitais fossem eliminadas para efeito de troca de dados e informa96es, 

prescindindo de fronteiras fisicas para tudo aquilo que possa ser transportado atraves 

de bits. 

Embora o conhecimento nao se configure como propriedade das lnstitui9oes, o 

surgimento de novos produtos e servi9os esta diretamente atretado ao desempenho 

criativo das pessoas que nelas atuam; ao conhecimento de cada indivlduo; assim como 

a interayao deste com o grupo. Neste sentido, as institui9oes atualmente necessitam 
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criar urn ambiente no qual as pessoas compartilhem o conhecimento, internalizem-no e 

apliquem-no para criayao de novos conhecimentos materiaJizados em produtos, 

processes e servic;os. 

E impossivel ignorar a atuac;ao do ser humano, tanto do ponto de vista pessoal, 

quanto como membra de grupo, quando se fala em criac;ao do conhecimento. Partindo

se desse pressuposto, as lnstituic;Oes podem ser geradoras de condic;Oes para essa 

criac;ao, especialmente, se valorizam os aspectos relatives ao que se tern denominado 

de gestao do conhecimento, enquanto apoio aos processes decis6rios em todos os 

niveis e abrangencias. 

Portanto, adequar fins e recursos de novas tendencias, seria recomendavel, 

quando se busca a uma mudanc;a de uma instituiyao de comando e controle para uma 

instituic;ao baseada na informayao. Com esta mesma perspectiva, a transic;ao das 

organizac;oes baseadas em recursos para organizac;oes baseadas no valor do 

conhecimento, nas quais a criac;ao desse bern e a fonte de inovay<>es continuas de 

competitividade e da sobrevivencia final. 

Ao defender a utilizayao da propria informayao como insumo para o sucesso nos 

neg6cios, DAVENPORT (2000, p.12) "apresenta uma visao holistica do processo de 

gestao, na qual adquirem prioridade as realidades sociais. economicas e culturais da 

organizac;ao, as pessoas, os ruidos e conflitos da informayao e, somente entao, a 

tecnologia." Esta abordagem ambiental da administrayao e denominada pelo autor de 

"ecologia da informac;ao" e, em conformidade com ela os empresarios acreditam que: 

a) a informayao nao e facilmente arquivada em computadores - e nao se 
constitui apenas de dados; 

b) quanto mais complexo o modelo de informavao, menor sera sua utilidade; 
c) a informavao pode ter muitos signif~eados em uma organizafiao; 
d) a tecnologia e apenas urn dos componentes do ambiente de informac;ao e 

frequentemente nao se apresenta como meio adequado para operar 
mudanyas (DAVENPORT, 2000, p.12). 

Ou seja, a gestao da informac;ao preocupa-se com o individuo, o que este 

precisa e como utiliza. 
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2.3 ASPECTOS CONCEITUAIS SOBRE GESTAO DA INFORMACAO 

Compreendendo-se a informa<;ao, como o ingrediente basico do qual dependem 

os processos de decisao, ha de se convir que se fa~ necessaria urn gerenciamento da 

informayao. Para que isto seja eficaz, faz-se necessaria que se estabeleyam urn 

conjunto de politicas coerentes que possibiUtem o fornecimento de informayoes 

relevantes, com qualidade suficiente, precisa, transmitida para o local certo, no tempo 

correto, com urn custo apropriado e facilidades de acesso por parte dos usuarios. 

Gerenciar a informayao e, assim decidir o que fazer com base em informayao e 

decidir o que fazer sobre informayao. E ter a capacidade de selecionar dum reposit6rio 

de informayao disponivel aquela que e relevante para uma determinada decisao e, 

tambem, construir a estrutura e o design desse reposit6rio. 

Portanto, a gestao da informayao tern como objetivo apoiar a politica global da 

instituiyao, na medida em que torna mais eficiente o conhecimento e a articulayao entre 

os varios subsistemas que a constituem; apoio os administradores na tomada de 

decisoes; torna mais eficaz o conhecimento do meio envolvente; ap6ia de forma 

interativa a evoluyao da estrutura organizacional, a qual se encontram em permanente 

adequayao as exigencias concorremcias; e ajuda a formar uma imagem da organizayao, 

do seu projeto e dos seus produtos, atraves da implantayao duma estrategia de 

comunicayao interna e externa. 

Em suma, segundo WILSON (1989, p. 206), a gestao da informayao "e entendida 

como a gestao eficaz de todos os recursos de informayao relevantes" para a instituiyao, 

tanto de recursos gerados internamente como os produzidos externamente e fazendo 

apelo, sempre que necessaria, a tecnologia de informayao". 

A gestao da informayao deve assentar num sistema de informayoes 

desenvolvido a medida das necessidades das lnstituiyoes, desempenhando urn papel 

de apoio na articulayao dos varios subsistemas que a constituem (entendida como urn 

sistema estadual) e os sistemas envolventes, na medida em que efetua o 

processamento de dados provenientes de multiplas fontes, gerando informayaO util e 

em tempo real a gestao e a tomada de decisao na lnstituiyao. 
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Na chamada sociedade da informa9ao, esta possui urn efeito multiplicador que 

dinamizara todos os setores da economia, constituindo, por sua vez, a for9a motora do 

desenvolvimento politico, economico, social, cultural e tecnol6gico. 0 acesso a 
informa9ao e a capacidade de, a partir desta, extrair e aplicar conhecimentos sao vitais 

para o aumento da capacidade de concorrencia e o desenvolvimento das atividades, 

tanto na jniciativa privada, quanto na publica. 

Para que esta gestao (da informa~o) seja eficaz WILSON (1989, p. 207) indica 

"ser necessaria que se estabele93m urn conjunto de polfticas coerentes que 

possibilitem o fornecimento de informa9ao relevante, com qualidade suficiente, precisa, 

transmitida para o local certo, no tempo correto, com urn custo apropriado e facilidades 

de acesso por parte dos utilizadores autorizados ". 

A aplica~o das iniciativas de gestao da inform~o nas institui96es pubficas 

transcende os objetivos de desenvolvimento organizacional e/ou vantagem competitiva, 

caracteristtca das instituic;Oes privadas. 

Para aquelas tern a finalidade: i) preparar cidadlios, e organizayoes para atuar 
como parceiros do Estado na elaborayao e na implementaylio de polfticas 
pub!icas; ii) reduzir as desigualdades por meio de construyao, manuten~tao e 
ampliaylio do capital social e do capital intelectual das empresas; e iii) criar uma 
sociedade competitiva por meio da educaylio dos cidadaos, e mediante o 
desenvolvimento das organizayoes para que estas se tomem competitivas em 
todas as areas de conhecimento (BATISTA, 2004, p.10}. 

Outro aspecto que esta diretamente relacionado a gestao da informa9iio diz 

respeito ao custo. SHAPIRO & VARIAN (19991
) citados por COHEN (2002, p. 29) 

"lembram que os bens informacionais possuem um custo alto de produyao, mas sao 

baratos para reprodu~o". Em outras patavras, isto implica na necessidade de fixar o 

custo da informacao de acordo com seu valor, nao com o seu custo. Sendo 

fundamental levar isto em considera~o. para urn born programa de gestao da 

informacao para o desenvolvimento do Estado. 

1SHAPIRO, C. & VARIAN, H.R. A economia da informa~o: como os principios economicos se 
aplicam a era da internet. Rio de Janeiro: Campus, 1999. 
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2A SISTEMAS DE JNFORMACAO 

Urn Sistema de lnformayao (SI) e urn sistema cujo elemento principal e a 

informa9ao. "Seu objetivo e armazenar, tratar e fornecer informac;oas de tal modo a 

apoiar as fun9oes e processos de uma organizayao" (CARDOSO, 2009, p.1). Portanto 

urn sistema pode ser definido como "urn conjunto de elementos inter~relacionados que 

interagem no desempenho de uma fun9ao". 

De acordo com CASSARO (2003, p.25), urn conceito universal generico valido 

para qualquer sistema ffsico material e: "sistema e urn conjunto de partes e 

componentes logicamente estruturados com a finalidade de atender a urn dado 

objetivo". 

Para OLIVEIRA (2000, p.35) sistema "e urn conjunto de partes interagentes e 

interdependentes que, conjuntamente, formam urn todo unitario com determinado 

objetivo e efetuam determinada func;ao". 

Urn Sistema de lnformayao pode ser conceituado como "uma rede de 

informa9oes cujos fluxos alimentam o processo de tomada de decis6es, nao apenas de 

uma empresa como urn todo, mas, tambem de cada area de responsabilidade". A 

seguir apresentamos, de forma modificada, o que segundo 810 (1995, p.106), sao os 

principais aspectos relativos a urn Sistema de lnformayao: 

• 0 Sistema total e uma extensao do processamento integrado de dados que 

resulta na integrayao de todos os subsistemas principais num unico sistema; 

• 0 trabalho administrative deve ser organizado de forma que permita que a ·· 

lnstituiyao seja vista como uma entidade integrada; 

• 0 sistema deve incorporar as informayoes necessarias para o planejamento e 

controJe; 

• 0 sistema deve gerar informay6es necessarias para auxiliar os usuarios de todos 

os niveis a atingirem seus objetivos; 
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• 0 sistema deve prover informa<;oes suficientes e precisas na frequencia 

necessaria; 

• 0 procedimento eletronico de dados deve representar urn papel importante, 

porque se torna necessaria automatizar para prover informa<;aes exatas 

rapidamente. 

• Tecnicas cientificas devem ser usadas na amiUse de dados. 

Por isso o sistema de informa<;ao e uma combina<;ao de pessoas, facilidades, 

tecnologias, midias, procedimentos e controles, com os quais se pretende manter 

canais de comunica<;oes relevantes, processar transa<;oes rotineiras, chamar a aten<;ao 

dos gerentes e outras pessoas para eventos internos e externos significativos e 

assegurar a base para a tomada de decisoes inteligentes. 

0 requisito fundamental para a adequa<;ao do Sl ao processo de controle diz 

respeito a qualidade das informa¢es geradas por este sistema. que inclui os seguintes 

fatores: 

a) conteudo das informa<;Qes, no sentido de serem completas, detalhadas no nivel 

necessaria e confiaveis; 

b) a idade da informa<;ao, representando o intervalo entre a data de ocorrencia do 

fato e da gera<;ao da informac;ao, ou seja, sua oportunidade; 

c) a frequencia ou periodicidade com que a informa<;ao e gerada, de modo que 

atenda as necessidades da administra~o, 

Os elementos basicos que compoem urn sistema sao: objetivos do sistema, 

ambiente do sistema ou processamento, recursos ou as entradas do sistema, 

componentes do sistema, saidas do sistema, administra<;ao ou controle e avalia<;ao do 

sistema. 

0 papel dos sistemas de informac;ao sempre foi o de se contrapor com a 
dispersao existente, ocasionada pelo modo de produyao e cornunicayao dos 
resultados da nossa sociedade. Neste contexto, os sistemas de informa~ 
desempenham urn papel fundamental na econornia da informac;ao, agregando 
valor ao servirem como pontos focais, que concentram a informac;ao, produzida, 
por natureza, de forma dispersa (MARCONDES & SAYAO, 2002, p.47). 
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Na Tabela 1, podemos observar a evoluc;ao dos Sistemas de lnformac;ao 

ocorrida nas ultimas decadas, segundo uma adaptac;ao realizada por ROSSETTI & 

MORALES (2007, p.125). 

Tabela 1- Evolucao dos Sistemas de lnformacao 
Periodo l Uso Func6es dos Sistemas de lnformacao 
De 1950 a 1960 ('50-'60): Sistemas de processamento eletronico de dados: processamento de 
Processamento de dados transacoes, manutencao de registros e aplicacoes contabeis tradicionais. 
De 1960 a 1970 ('60-'70): Sistemas de informacao gerencial: relat6rios administrativos de 
Relat6rios administrativos informacoes pre-estipuladas para apoiar a tomada de decisao. 
De 1970 a 1980 ('70-'80): Sistemas de Apoio a Decisao (SAD): apoio interativo e ad hoc ao 
Apoio a decisao processo de tomada de decisao gerencial. 
De 1980 a 1990 ('80-'90): Sistemas de computacao do usuario final: apoio direto a computacao 
Apoio estrategico e ao para produtividade do usuario final e colaboracao de grupos de trabalho. 
usuario final Sistemas de suporte a executivos: informacoes criticas para a alta 

geremcia. Sistemas especialistas: conselho especializado baseado em 
conhecimento para os usuarios finais. Sistemas de informacao 
estrategica. Produtos e servicos estrategicos para obtencao de 
vantagem competitiva. 

A partir de 1990 ('90-): 
Empresa e conexao em 
rede global 

Sistemas de informacao interconectados: sistemas direcionados ao 
usuario final, a empresa e a computacao, as comunicacoes e a 
colaboracao interorganizacionais, incluindo operacc5es e administracao 
globais nas Internet, intranets, extranets e outras redes empresariais e 
mundiais. 

Fonte: adaptado de O'Brien (2004)" por ROSSETTI & MORALES (2007, p.125). 

2.5 SISTEMAS DE INFORMA<;AO GEOGRAFICA 

Existem varios tipos de Sistema de lnformac;ao (SJ), dentre OS quais OS 

denominados Sistemas de tnformac;ao Geograficos - SIG ou GIS, que tern como 

objetivo a integrac;ao de informac;oes espacializadas na forma de mapas e bancos de 

dados. 

Urn SJG pode ser definido como urn conjunto de conceitos, de metodos, de 
instrumentos e de dados de referencia espayo-temporal que sao coordenados, 
em urn sistema computacional, a fim de capturar, de armazenar, de transformar, 
de analisar, de modelar, de simular e de representar os fenomenos e os 
processos distribuldos no espar;o geografico (BURROUGH, 1986, p.5}. 

2 O'BRIEN, James. A. Sistemas de informa~o e as decis6es gerenciais na era da Internet. Trad. de 
Celio Knipe! Moreira e Cid Knipe! Moreira. 28

. ed. Sao Paulo: Saraiva, 2004.431 p. 
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Para FELGUEIRAS et al. (1990, p.735) "os SJGs sao bancos de dados, que 

permitem a entrada, armazenamento, recupera~o. maniputayao e analise dos dados 

{informayoes digitais) georreferenciados, associados a uma regiao, provenientes de 

imagens, mapas e Modelos Numericos do Terreno". 

Alem disso, tais sistemas fornecem ferramentas computacionais que permitem 

analisar e integrar essas informa96es com o objetivo de se obter solu9oes rapidas e 

precisas para problemas relacionados ao comportamento espacial dos dados contidos 

no sistema. 

Toda a hist6ria de desenvolvimento do SIG teve como principia a tecnica de 

"overlay'' ou superposiyao de temas, que usa operac6es 16gicas e aritmeticas. "0 

sistema teve suas ralzes na hist6ria da cartografia temcUica, seculo XVIII, com a 

produ9ao da primeira base de mapas" {CAMARA & MEDEIROS, 1998, p.6). A visao 

globalizada das questoes ambientais tern contribuido para uma crescenta demanda por 

informay6es cartograficas, obtidas em ritmo cada vez mais intenso gracas ao 

desenvolvimento de tecnicas apoiadas no uso de computadores e as imagens obtidas 

por sensores instalados a bordo de satelites espaciais. 

Ja CASTANEDA FILHO {1989, p.630) "diz que o simples fato de se poder 

digUalizar diretamente na tela de urn computador grafico, sobre o "displaY' de uma 

imagem proveniente de urn sensor remoto, e o meio mais elementar de se detectar a 

capacidade de urn SIG em integrar os dois tipos de estrutura de dados (raster-vetor)". 

0 ideal seria que o programa fornecesse ao usuario uma serie de recursos 

computacionais, para processamento de imagens provenientes de sensores 

multiespectrais. 

BURROUGH (1986, p.6) nos ensina que "a hist6ria do uso de computadores 

para mapear e analisar espacialmente mostra que o desenvolvimento tern sido paralelo 

na automayao da captura dos dados, analise dos dados e apresentayao nos varios 

campos relacionados". Portanto, os SIGs sao o resultado da junyao do desenvolvimento 

paralelo de muitas areas que processam dados espaciais. 

Segundo ARONOFF {1993, p.165) "duas classes de modelos de dados 

geograficos tern sido usadas para armazenar e representar a informayaes 

espacializada em formato digital: a estrutura vetorial e a matricial ou raster". A primeira 
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usa entidades (como pontos, linhas) para identificar as localiza96es, considerando o 

espa9o geografico continuo; ao passo que a estrutura raster, divide o espa9o em 

elementos discretos criando uma grade padrao imaginaria sobre a area de estudo, onde 

cada fei9Eio e associada a uma celula ou urn conjunto das mesmas desta grade. Assim 

sendo, a matriz de dados pode ser entendida como uma matriz de celulas, onde cada 

celula e referenciada pelo numero de linha e coluna, contendo urn numero que 

representa o tipo de ou valor do atributo que esta sendo mapeado. 

Segundo GEWANOSZNAJDER (1988, p.265), o desenvolvimento dos SIG, a 

analise automatica de imagens e as possibilidades de obten9ao de cartas imagens de 

satelites, sao fatores que demonstram 6timas perspectivas futuras na atualiza9ao de 

dados para cartografia tematica. 

Para HARA (1997, p.1) "a necessidade de mapeamento, manejo e 

monitoramento dos recursos ambientais renovaveis e nao renovaveis tern resultado na 

evolu9ao tecnol6gica dos SIGs". Tais sistemas utiJizados inicialmente apenas no auxmo 

a elabora9ao de mapas sao cada vez mais utilizados no auxilio de extra9ao de 

informa96es e tomada de decisoes. Para BARBOSA (1997, p. 1) "tecnologias tais como 

o Sensoriamento Remoto, geoprocessamento e computa9ao, tern alcan9ado 

consideravel progresso na integra93o de dados geograficos"; contudo, ainda existem 

incompatibilidades entre a tecnologia dos SIGs que gerenciam dados estaticos e 

discretos enquanto na natureza os processos sao espacialmente continuos e com 

varia96es temporais. 

2.6 FORMAS PARA DISPONIBILIZAR INFORMACOES 

Existem diversos formas de disponibilizar informa96es, quer sejam anal6gicas 

(impressas) ou digitais. A forma impressa pode ser aquela realizada diretamente em 

impressoras ou atraves de graficas, laborat6rios fotograficos, etc. 0 inconveniente desta 

forma e que as informa96es nao podem ser diretamente utilizadas em ambientes 

digitais. A outra forma, que mais nos interessa neste trabalho, e a forma digital. Esta 
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forma pode ser disponibilizada atraves da gravac;ao das informac;oes em disquetes, fitas 

magneticas, CD-ROM, DVD, discos rigidos (Hard Disk), etc. 

Entre os usuarios e tecnicos tambem e comum a disponibilizac;ao digital, 

anexando os arquivos contendo as informac;oes em mensagens eletronicas, 

encaminhadas a enderec;os eletronicos (e-mai/s) ou ainda, em virtude, das 

caracteristicas inerentes aos dados digitais, em relayao ao tamanho dos arquivos, 

mantendo os mesmos em servidores compartilhados, mesmo que seja em carater 

temporario. 

Tambem existem diversos metodos para disponibilizar informac;oes espaciais na 

Internet, que diferem entre si em relavao a apresentayao e a forma de execuc;ao. 

Quanto a apresentac;ao, os mapas podem ser estaticos ou dinamicos. Os estaticos, 

permitem poucas operac;oes de zoom e deslocamento, enquanto que os dinamicos, 

normalmente integram informac;oes de urn banco de dados a elementos graficos em 

(mico mapa, permitindo uma nova visualizayao, a partir do comando do usuario. Em 

relac;ao a execuc;ao, estas informac;oes podem ser disponiveis para que o usuario 

consulte diretamente no ambiente internet, ou que tenha a necessidade ou 

possibilidade de utilizar esta informayao em ambiente de nao internet, ou seja, em 

sistemas especificos de geoprocessamento, etc. 

2.7 CARACTERiSTICAS DE ACESSO A INFORMA<;AO SISTEMATIZADA DAS 
BASES PUBLICAS 

0 desmantelamento ocorrido no inicio da decada de 90 em algumas lnstituic;oes 

publicas, notadamente no tTCF e seu sucessor lAP nos aspectos referentes a produtos 

cartograficos, interrompeu o processo existente de produzir, agregar e integrar os 

esforc;os publicos de gestao das informac;6es espaciais. Com a COPEL assumindo a 

vanguarda no sentido de produzir informayoes de cartografia basica, como forma de 

atender a sua demanda interna. E no final da decada de 90 com a tentativa dos 

governos liberais em privatizar a empresa, com o desmembramento da mesma, em 
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diversas empresas (gerac;ao, transmissao, etc.) veio a preocupac;ao com o acervo de 

informac;oes de domfnio publico existente na COPEL, que poderia estar em maos 

privadas, sem que as demais lnstituic;oes publicas tivessem acesso ou que fossem 

obrigadas a arcar com custos de aquisic;ao destas informac;oes publicas no futuro. 

Mais recentemente, o ParanaCidade, atraves de urn trabalho integrado as outras 

Jnstituic;oes publicas, realizou a contratac;ao de servic;os de informat;ao espaciatizada, 

de todo o Estado do Parana, no sentido de atender nao somente a sua demanda 

interna, como tambem a de outras lnstituic;oes publicas, aproveitando-se para a 

atualizar o acervo cartografico basico, produzido pela COPEL, o qual existe o 

compromisso de ser disponibilizado as demais lnstituic;oes. Jnfetizmente, devido a 

atrasos e outros incovenientes ocorridos, estamos verificando, com estas informacoes o 

mesmo que ja foi observado em outros momentos, a dificuldade em acesso as 

informacoes, por parte das lnstituicoes publicas, enquanto que pessoas do setor 

privado ja se apresentam como possuidores destas informacoes, mesmo que parciais. 

Da mesma forma, que o atraso na producao de determinadas informacoes, prejudica e 

muito na possibilidade de uso destas no presente e no futuro, como por exemplo, no 

levantamento do uso da terra. 
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3 METOOOLOGIA DA PESQUISA 

Nesta destaca-se os seguintes itens: a descric;ao quanto ao tipo e natureza da 

pesquisa, a abordagem tecnica e procedimentos abordados e a delimitat;ao espacial da 

pesquisa. 

3.1 QUANTO AO TIPO DE PESQUISA 

A metodologia utilizada no trabalho, em uma primeira etapa se concretizou com 

urn levantamento bibliografico (GJL, 1991, p.48) e pesquisa na internet e 

posteriormente, consulta a tecnicos usuarios e produtores de informac;oes 

georreferenciadas para a definic;ao das informa¢es espaciais de uso comum e 

especifico das diferentes lnstitui¢es publicas do Estado do Parana. 

Parale!amente, foi realizada a definic;ao de atribuic;oes, relacionadas as 
informac;oes espaciais, no sentido de definir competencias e responsabilidades, prevista 

em legislac;oes de criac;ao das lnstituic;oes pub!icas, ou ainda de conhecimento de 

tecnicos que atuam na area de geoprocessamento. 

3.2 QUANTO A NATUREZA 

Este trabalho contempla aspectos de pesquisa descritiva, vista que objetiva 

descrever detalhes dos processos de produyao ou gerayao de informa¢es espaciais, 

bern como dos processes de disponibilizac;ao e estabelecer relac;oes entre estes 

aspectos e a gestao da informac;ao. Do ponto de vista dos meios. a pesquisa se 

caracteriza como sendo de natureza quatitativa. 
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3.3 QUANTO A ABORDAGEM TECNICA E PROCEDIMENTOS 

0 levantamento bibliografico e de fontes constitui-se de consultas a diversas 

locais, tais como bibliotecas de lnstituic;oas Publicas, Internet, etc.. bern como dos 

textos legais de criac;ao e definic;ao de competencias das diferentes lnstituic;oes 

pubficas estudadas, aliada a base de dados existente em diversas lnstitui¢es, 

principalmente aquelas vincufadas a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e 

Recursos Hfdricos - SEMA. 

Com base em algumas informac;oes espaciais existentes serao elaboradas 

figuras com o objetivo de demonstrar a irnportancia da integrayao das informayaes 

espaciais, bern como a auxiliar na construyao de uma proposta de integrayao das 

informac;oes existentes e a serem produzidas no futuro, atraves da proposiyao de urn 

sistema de gestao da informayao. 

3.4 DELIMITACAO ESPACIAL 

Este trabalho tern como limites espaciais o Estado do Parana e as lnstituic;oas 

Publicas estaduais, levando em considerayao que muitas lnstituic;oes Publicas federais 

tambem possuem atividades no territ6rio paranaense, sempre que isto for constatado, 

havera uma lnstituiyao estadual correspondente a federal, responsavel no Estado. 

3.4.1 No Parana 

0 foco do trabalho sao as informac;oes espaciais compreendidas entre os limites 

do Estado do Parana, localizado na Regiao Sui do Brasil, entre as latitudes de 
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22°29'30" e 26° 42'59" Sui e entre as longitudes a Oeste de Greenwich de 48°02'24" e 

54°37'38" com uma superficie de 20.120.300 ha (MAACK, 1968, p. 27). 

3.4.2 Nas lnstituh;oes Publicas 

0 trabalho se desenvolveu no ambito da Administra9ao publica, mais 

precisamente nas Secretarias de Estado e suas vinculadas, que trabalham com 

informa96es espacializadas, seja de forma ativa, na produ9ao de dados 

georreferenciados ou de forma passiva, somente como usuarios. Como exemplo, 

podemos citar a SEMA (Sec. de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hfdricos), SEPL 

(Secretaria de Estado do Planejamento), SEAS (Secretaria de Estado da Agricultura e 

Abastecimento), SESP (Secretaria de Estado de Seguran9a Publica), etc. e como 

exemplo de lnstitui96es vinculadas, podemos citar o lAP, ITCG e Suderhsa, todas 

vinculadas a SEMA e Emater e IAPAR, ambas vinculadas a SEAB, etc. 
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A proposta de integrac;ao e sistematizac;ao das bases publicas do Estado do 

Parana, passa pela institucionalizac;ao no ambito do poder publico de urn Sistema de 

lnformac;oes Espaciais- SIE, como objetivo de: disciplinar e definir competencias para 

as lnstituiyees publicas, na obten9ao, produc;ao, certifica~o/homotogayao das 

informac;oes espaciais; promover a adequada normatizac;ao na obtenc;ao, na produyao, 

no armazenamento, na integrayao, nas disponibilizac;oes, no acesso, no 

compartilhamento e no uso dos dados e informac;oes espaciais de origem federal, 

estadual e municipal, em proveito do desenvoMmento do Estado do Parana; evitar a 

duplicidade (repetic;ao) de a9oes e desperdicio de recursos (humanos e ftnanceiros) na 

obtenc;ao e produc;ao de informac;oes espaciais; 

Tendo em vista o principal do uso das informa9oes espaciais, ou seja, no 

desenvolvimento do Estado do Parana e o carater interinstitucionat destas informac;oes, 

seria natural que coubesse a Secretaria de Estado do Planejamento (SEPL) a 

coordenayao do Sistema de lnformac;5es Espaciais - SIE, ftcando a cargo das 

respectivas Secretarias de Estado a responsabilidade de produzir ou 

certiftcar/homologar as informac;5es relativas a sua area de competencia, antes de 

inclusao na base de dados do SIE, conforme as exigencias tecnicas, especificas para 

cada tipo de informayao a ser desenvolvida pela Coordenayao do StE em conjunto com 

as demais lnstituic;oes parceiras do SIE. 

0 SIE disponibilizara funyees de inclusao, alterayao, consulta e obtenyao das 

informac;oes armazenadas, de forma integrada em ambiente da rede mundial de 

computadores (internet), de acordo com as responsabilidades e autorizac;Qes de 

competencia para as lnstitui~es publicas e de acordo com as politicas de Estado, para 

o publico privado. 
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4.1 CARACTERlSTICAS FUNDAMENTAlS (BASICAS) DOS ORGAOS POBUCOS 

As principais caracteristicas das lnstituic;oes Publicas estaduais, na area de 

produc;ao e utilizac;ao de informac;oes georreferenciadas, e a de uma ausencia de 

normaliza<;ao no que se refere a atribuic;oes e competencias, aliada a existencia de 

setores precariamente estruturados do ponto-de-vista de pessoal, equipamentos e 

programas computacionais. 

Por mais que se constata o reconhecimento de competencias inerentes as 

pr6prias atividades das lnstituic;oes, bern como uma disponibiliza<;ao ou troca de 

informac;oes entre as lnstituic;oes, nao se tern uma padronizac;ao dos dados gerados, 

nao se tern uma forma de cobranc;a de responsabilidades, e nao se tern uma pratica de 

buscar as informac;oes diretamente na origem de produ<;ao, o que muitas vezes 

provoca a reproduc;ao de dados desatualizados, contendo incorrec;oes ou sem creditar 

a fonte produtora o seu reconhecimento ou merito. 

4.2 IMPORTANCIA DA INTEGRA<;Ao E SISTEMATIZA<;AO DOS DADOS 

Neste item, apresenta-se uma serie de referencias a dados espac1a1s ou 

relacionados, que estao sendo utilizados de forma incorreta e que referendam portanto 

a necessidade de integrac;ao e sistematizac;ao das informac;oes espaciais na base 

publica do Estado. 

Ate pouco tempo atras as principais formas de produc;ao de informa<;Oes 

espaciais se davam pela digitaliza<;ao de informac;oes anal6gicas atraves da 

vetorizac;ao de bases cartograficas ou pela obtenc;ao de dados em nivel de campo com 

equipamentos de coleta de dados (GPS, etc.). Em todas estas formas existem urn 

determinado erro ou tolerancia de erro definido. Com o avanc;o do tempo, constata-se 

uma melhora tanto na quantidade de dados digitais obtidos de forma automatizada, 

quando nas tecnologias de sua obtenc;ao, aumentando a precisao das informa<;Oes. 
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Quando se 0 termo resolugao e a habilidade para distinguir entre dois objetos 

muito pr6ximos numa imagem. Quando dois objetos estao mais pr6ximos do que o 

limite de resolugao, aparecerao como urn unico objeto na imagem. 0 termo poder de 

resoluyao e aplicado a urn sistema de imageamento, enquanto que resolugao se aplica 

a imagem produzida por este sistema. 

Desta forma, as informagoes existentes, estao em constante alterayao, nao 

somente devido as suas pr6prias caracteristicas de produyao, mas devido a melhora e 

novos produtos que estao sendo disponibilizados, seja por mudanya na resoluyao dos 

sensores, como tambem se observa a propria dinamica de alguns dados espaciais que 

demonstram ao Iongo do tempo as mudanyas e acrescimos de informayaes espaciais 

(Figura 1). Tambem se percebe, a melhora no sentido de ampliayao dos detalhes, 

notadamente aqueles relacionados a imagens digitais, com uma melhora tanto na 

resolugao espacial quanto na espectral dos sensores utilizados (Figura 2). 
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Figura 1. Altera~oes das informa~oes: ao Iongo do tempo observadas em 2 fotografias aereas de parte da 
Bacia do Rio Canguiri na RMC. Fonte: Foto 1980 - Esteio/COMEC, Foto 2000r Suderhsa (2000). 
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Figura 2. Resoluyao de sensor instalado em diferentes satelites (superior=Landsat e inferior=lkonos) do 
lago lgap6 Municipio de Londrina (PR). 
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A seguir sera apresentada alguma informac;ao que foram obtidas ao Iongo do 

desenvolvimento desta pesquisa e que podem nos auxiliar no entendimento da 

importancia que estas devem ter para a sociedade. 

Toda denominac;ao de Municipio, no Estado do Parana, deve atender as 

legislac;oes federal e estadual. Neste sentido, a ultima mudanc;a de denominac;ao 

municipal realizada no Estado do Parana, foi a alterayao do nome do Municipio de Vila 

Alta, localizado na regiao Noroeste do Estado, para Alto Paraiso, ocorrida em 2004 

(PARANA, 2004). Mesmo ja se passando aJguns anos, identificamos em produtos da 

administrayao publica a manutenyao do nome original, sem que haja a sua atualizac;ao, 

como eo caso do mapa das bacias hidrograficas do rio Piquiri e Parana II (Figura 3), 

que no mapa mantem o nome do municipio como Vila Alta e no relat6rio apresenta o 

nome correto Alto Parafso, publicado em 2007 (SEMA, 2007} e o sitio do Simepar 

(Figura 4), em 2009, que ainda mantem as informayaes com o nome de Vila Alta 

(SIMEPAR, 2009). 
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Figura 3. Mapa das Bacias Hidrograficas do Estado do Parana com destaque para a indica~ao do erro na 
indicactao do nome do Municipio de Alto Paraiso (SEMA, 2007). 
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Figura 4. Sitio do Simepar, mantendo o municfpio de Vila Alta, mesmo com altera«;ao da denomina«;ao 
para Alto Paralso, realizada em 2004 (PARANA, 2004 e SIMEPAR, 2009) 

Desta mesma maneira quando nos deparamos com as informa9oes da superficie 

do Estado do Parana. Em diversos locais (PARANA, 2009, IPARDES, 2009, ITCF,. 

2009), podemos perceber uma incorre9ao nas informa96es prestadas pelas lnstitui96es 

publicas oriundas de bases reproduzidas ou mal referenciadas. Se retirarmos .as areas 

das ilhas litoraneas e dos rios que dividem o Estado com outros Estados no Brasil e 

outros paises, a area a ser considerada seria. a de 19.988.02.0 ha, area esta que tanto o 

ITCG, quando as principais lnstitui96es publicas utilizam como area oficial do Estado. 

Quando se sabe que esta area informada corretamente seria a de 20.120.300 ha, 

conforme MAACK (1968, p. 27), ja indicava em sua obra (Figura 5). 



Desmembrado Estado de Sao Paulo 

~9/~2/~853 

Are a Territorial (ITCG) 199.880,197 km:t 
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Figura 5. Area do territ6rio paranaense (Fonte: IPARDES, 2009) 

Figura 6. Representa~ao espacial dos Municipios do Utoral. 
Fonte: oAutor sobre (SEMA, 2004) 
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10 . 590 . ~69 habitantes 
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Poderiamos entender que isto seria apenas se ater a urn formalismo academico, 

mas se interpretarmos que a ·superficie territorial dos Municipios tern uma influencia 

direta na fixa9ao dos indices de participa9ao dos municipios no resultado dos valores 

do ICMS recebido pelo mesmo, conforme se observa no contido na Lei Estadual no. 

6.491/90: 

Art. 1°. Para efeito da fixac;ao dos indices de participac;ao dos municipios no 
produto da arrecadaca.p do imposto sobre operacoes relativas a circulac;ao de 
mercadorias e sabre a prestac;ao de servic;os de transporte interestadual e 
interrnunicipal e de comunicac;ao - ICMS, a partir do exercicio financeiro de 
1991, serao observados os seguinte$ criterios: 

V - dois por cento (2%), considerada a area territorial do municipio em relac;ao a 
do Estado, em metros quadrado.s., conforme registros atualizados fomecidos 
pelo !nstitut.o de Terras, Carto.grafia e Florestas -ITCF; (PARANA, 1990). 

Apesar da influencia ser relativa a apenas 2% do ICMS (PARANA, 1991), ela 

estara basicamente reduzindo os vaJores percebidos pelos Municfpios: que se 

encontram nesta situa9ao. Sei por exemp1o, observarmos somente aos municipios do 

Literal Paranaense (Figura 6), Antonina, G.uaratuba, Matinhos, Morretes, Paranagua .e 

Pontat do Parana, constata-se que esta informa9ao indicara urn erro de 3.2% da area, 

chegando a ter municipios. com mais de 10 o/n de diferen~a entre. a area oficial e a area 

real, obtida com o computo das ilhas e aguas interiores. 
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Figura 7. Numero de Municipios criados no Estado do Parana por ano entre 1980 e 1996. 
Fonte: (Adaptado de CIGOUNI, 1999, p.107) 
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A Figura 7, demonstra que houve uma dinamica de cria9ao de municipios no 

Estado do Parana, que provocaram a a1tera9ao no mapa da divisao politico

administrativa do Estado em 12 anos das decadas de 80 e 90. Enquanto que na Figura 

8, e demonstrado que a cria9ao de novas unidades de conserva9ao estaduai.s, alterou o 

mapa das unidades de conserva9ao estaduais em 20 dos 27 anos compreend1dos entre 

1980 e 2007, isto sem contar ·com as alterayoes provocadas por amplia~oes ou 

corre<;oes de perimetros das existentes. 
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Figura 8. Numero de Unidades de Conservac;ao Estaduais criadas no Estado do P-arana por ano entre 
1980 e 2007. Fonte: (o autor} 

Na Figura 9, pode-se verificar a evolu9ao de acordo com a legisla9ao, na 

mudanya da area espacial -destinada a prote9ao dos mananciais na Regiao 

Metropolitana. de Curitiba- RMC. Desta. forma, tambem se compreende que algumas 

informa9oes espaciais nao podem ser interpretadas de forma estatica, pois ao Iongo da 

hist6ria, se alteram para atender a interesses de parcela da sociedade que administra o 

poder publico (PARANA, 1998). 



Dec. Estocluo l 2964/80 ---

Dec. Estoduo l 17 51 /96 

Dec. Estocluo l 6390/06 ---

Dec. Estocluo l 3411/ 08 

Figura 9. Modificac;oes ao Iongo do tempo da area de protec;ao aos mananciais da RMC 
Fonte: Adaptado de COMEC (2001 ), PARANA (1996), PARANA (2006) e PARANA (2008) 

37 

A existencia de determinados dados que sao ou serao utilizados em fun9ao do 

detalhe ou escala do trabalho adotado, como por exempJo na Figura 10
1 

quando se 

trabalha com a questao da propriedade e divisao politico-administrativa, podendo ir a 

detalhe do im6vel urbana ou rural ou sua generalizacao para Municipio ou Estado. 

(a) (b) (c) 

Figura 10. Divisoes territoriais: terreno/quadra (a), bairros (b) e municfpios (c) 

Em outros momentos, ha informa~ao existente do ponto de vista da sua 

espacializac;ao, nao se alteraJ' mas altera algumas de suas caracteristicas, como por 

exemplo da Figura 11, em que verifica-se que a Rodovia BR 467, no trecho entre 

Toledo e CascaveJ, foi recentemente duplicada pelo Estado ou ainda .quando 

analisamos a administrayao ou responsabilidade pela manutenyao de determinado 

trecho de rodovia, como eo caso, do.s trechos. do Parana', das Radovias Federais BR-
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116 (Curitiba - divisa SP), BR-11.6 (Sao Jose dos Pinhais - divisa SC) e BR-376 (Sao 

Jose dos Pinhais - divisa SC), os quais recentemente, foram repassadas a 

administra9oes privadas, atraves de concessoes do poder publico. Na Figura 13,. 

concomitantemente com a Figura 11~ podemos observar o trecho das Rodovias 

concessionadas, demonstrando tambem que este mapa se encontra desatualizado, em 

funyao destas novas concessoes. 

Figura 11. Rodovia BR 476, trecho entre Cascavel e Toledo duplicado, ainda em projeto no final de 2004 
(SETRIDER, 2005) 
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Figura 12. lndicac;ao das cores de cada tote concessionado de Rodovias no Estado do Parana no final de 
2004 (SETRIDER, 2005) 

Por esta mesma Figura 12, pode ser observado que o mapa rodoviario, intitulado 

mapa politico rodoviario da SETR/DERs citando como foote o arquivo digital da 

SETRIDER, mas incorrendo, pelo menos em urn equfvoco, pois a base digitaJ, .ou seja, 

a djvjsao .politico-administrativo1 em formato digital disponivel ou e .origjnaJmente 

produzida pela SEMA/2004 ou disponibilizada por esta ao IBGE e este disponibifiza a 
sociedade. 

4.2.1 lmportancia para o Setor -Publico 

A principal importancia da integrac;ao e sistematizac;ao dos dados para o setor 

publico, seria no senttdo de reduzir a repetic;ao de- trabalhos, que provoca uma perda de 

tempo e recursos (humanos e financeiros) das lnstituic;oes, aliada a reproduc;ao e 

distribuiyao de informavoes incorretas e desatualiz;adas. 

Outra contribuic;ao importante, sera o fato de melhorar a prestac;ao dos servic;os 

das institui~oes publicas, atraves de informay.oes disponibilizadas em ambiente internet, 

melhor agmdade na producao~ integra~o e capacna~ao dos tecnjcos envo.Jvjdosf etc. 
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4.2.2 lmportancia para o Setor Privado 

A principal contribuic;ao para o setor privado, seria a definic;ao e o 

reconhecimento das competencias das lnstituic;oes Pubticas. Com isso teriamos uma 

melhor forma de procura e busca par este tipo de informac;ao, podendo inclusive gerar 

atraves do sistema de disponibilizac;ao urn cadastro e controJe de acessos e usos, bern 

como urn retorno (feedback), par parte dos usuaries de criticas, sugestoes e demandas. 

Por outro lado, seria benefico no sentido de proporcionar orientaVC)es ou 

normatizac;oes, ou seja, urn direcionamento de como o setor privado poderia estar 

contribuindo de forma mais positiva quando da apresentayao de dados e informac;oes 

espaciais junto a processes realizados nas lnstituic;oes Publicas, em estudos e projetos 

realizados, etc. Ou seja, o fato de haver uma padronizac;ao e acesso a estas 

informac;oes par parte da iniciativa privada, induzira a que esta apresente os projetos e 

propostas, sabre uma mesma base cartografica, permitindo com isso uma reduc;ao dos 

custos, tanto da iniciativa privada quanta da publica, no sentido de que haven~ uma 

maior agilizac;ao na analise e interpretayao destas, com sobreposiyao de outras 

informac;oes exclusivas de uso publico. 

4.3 PRINCIPAlS USUARIOS DAS INFORMACOES ESPACIAIS PUBLICAS 

Praticamente todas, as instituic;oes publicas se utilizam de informac;oes 

espaciais, mas dentre as lnstituic;oes publicas, podemos destacar algumas como a 

COPEL, SANEPAR, PARANACfDADE, etc. como as maiores usuarias das informac;oes 

espaciais, depois passando para as de Administrayao direta, tais como SEMA e suas 

vinculadas lAP, ITCG, SUDERHSA; SEPL e suas vinculadas COMEC e IPARDES; 

SEAB e suas vinculadas EMATER-PR, IAPAR; SETR e sua vinculada DER-PR, sern 

contar as Federais e Municipais. 
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Empresas prestadoras de serviyos na area de consultoria e elaboracao de 

estudos e projetos de Zoneamento (plano diretor urbano, plano de manejo florestal, 

plano de manejo hidrico, etc.) de planejamento de usa e ocupagao de terras urbanas e 

rurais, de Estudos e Relat6rios de tmpacto Ambiental, entre outros. 

4.4 LEVANTAMENTO DAS INFORMA<;OES UTILIZADAS PARA INTEGRA<;AO 

As informagoes espaciais podem ser diferenciadas em duas classes: basicas ou 

tematicas. As basicas (hidrografia, rodovias, curvas de nivel, etc.), extrafdas das 

restituigoes aerofotograficas (Figura 13) ou cartas planialtimetricas (Figura 14), 

normalmente sao utilizadas como fundo geografico, para a cria~o de mapas tematicos 

(uso da terra, divisao geografica, zoneamentos, etc). Mas tambem se pode utilizar a 

classificayao das informay6es de acordo com a sua representayao vetorial ou raster ou 

ainda somente espacial, ou seja, pontos, linhas, poligonos ou imagens (Figura 15). 



Figura 13. Exemplo de uma restituivao aerofotogrametrica anal6gica 
(Fonte: ITCF, 1997) 

42 



I 

I
I 

I 

I 
I 

I 

I 
I 

I 
I 

I 

I 
I 

I 
I 

I 

I 
I 

I 

I 

l_ 

~ 
E:si;:ModeDotc:lnkl~ 

_. ·~·-.. : 
~Ol$~_,.~1tvEI.:IC!aETRCO 

•o~:::=.::_.-::.:.."::*..:;:;,:-

"'~~:,~ ~~=7=~~ 
---:-~ .... =::.-=:-==.··~ ... 

.:J.I,._,.,... ....... .,. .............. ..... ._.., 
·-----:o.;;oo~-· 

m-
1 >~J 
;~~-

Figura 14. Exemplo de uma carta planialtimetricas MI-2842-4-SE- Pinhais 
(Fonte: DSG, 2002) 

-I 

PINHAIS,PR 

_ ___ j 

I 

I 
I 

I 

I 
I 

I 
I 

I 

I 

I 

I 
I 

I 

43 



lnformacoes Georreferenciadas/Espacializadas 

Base: Base: Base: 

- Curvas de nivel - Usos 
Pontos cotados 

- hldrografia - construcoes 

- sistema viario 

Tematico: Tematico: Tematico: 

- Monitoramento - Linhas de transmissao -Zonas 

-Posies - Rodovlas - Usos 

- Transformadores - Ferrovias - Solos 

- pontos GPS - Gasodutos - Bacias hidrograficas 

Banco de dodos 

Figura 15. ExempJos de dados/informac;oes e.spaciais e banco de dados 
(Fonte: o autor) 
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Formato analogico 
- Fotograflas 

-Impresses 

Formato digital: 

- lmagens orbitais 

- lmagens aviao 

- Fotografias 

Pode-se afirmar que uma boa parte das lnstitui~oes publicas que fazem uso de 

informa~oes espaciais em ambiente digital, faz uso das informa~oes da classe basica, 

oriundas de varias fontes, mas poucas sao as que criam ou transformam estas 

informa~oes para ambjentes digitais. No caso das informa~oes da classe tematica1 e 
bastante variavel, podendo encontrar temast como a divisao poHtica, utiliz;ada pela 

grande maioria ou como a divisao· de bacias hidrograficasf utilizada por um· grupo menor 

de lnstituiQoes. 

Sera utilizado o criterjo de classe para que se possa defjnir e ·selecionar as 

informa~oes a serem integ:radas. Se a informa~ao for da classe basica, sera 

automaticamente sel.ecionada, tendo em vista a sua ampla utilizayao e se a informa~ao 

for da classe tematica, sera sefecionada, quando duas ou mais lnstituiyoes fizerem uso 

da mesma, permitindo com isso a ,integra~ao e .compartithamento. 
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Tendo em vista as atribui96es legais e reais existentes nas lnstitui96es publicas 

no Estado do Parana, sugere-se na Tabela 2, de acordo com o tipo de dado ou 

informa(:ao, qual seria a lnstitui~o competente para administrar, produzir, orientar ou 

simplesmente certificar: 

T b I 2 D a ea . - d escnyao f . - - d e algumas e1coes e sugestao e competencias* 
Classe Tipo Feicao Competencia Vinculada 
base Linha Curses de agua = SEMA Suderhsa 

hidrografia 
tematico Polfgono Massas de agua = SEMA Suderhsa 

hidrografia 
tematico Poligono Bacia hidrografica = SEMA Suderhsa 

hidrografia 
base Linha Malha viaria SETR DER 
base Linha Curvas de nlvel SEMA ITCG 
tematico Polfgono Divisao polltica SEMA ITCG 
tematico Polfgono Unidade de conservacao SEMA lAP 
tematico Poligono Uso da terra - floresta SEMA lAP 
tematico Poligono Uso da terra -SEAB EMATER 

agropecuaria 
tematico Polfgono Uso da terra - urbana SEDU ParanaCidade 
tematico Polfgono Area urbana SEDU ParanaCidade 
tematico Polfgono ZEE - Zoneamento SEPL IPARDES 
tematico Polfgono Solos SEAB IAPAR 
tematico Polfgono Geologia SEAB Mineropar 
tematico Polfg_ono lm6veis rurais SEMA ITCG 
tematico Pollgono lm6veis urbanos SEPL ParanaCidade 
tematico lmagem Fotografia aerea SEMA ITCG 
tematico Ponto Estacao pluviometrica SEAB IAPAR 
tematico Ponto Estacao Geodesica SEMA ITCG 
base lmagem Fotografia aerea SEMA ITCG .. - A . * a def1mcao de competenc1as devera passar por urn amplo debate entre os tecmcos e mstituicoes 
publica, a ser coordenado pela SEPL. 

No apendice, sao apresentadas diversas sugestoes de cadastros de informa96es 

pontuais (A), informa96es lineares (8), informa(:Oes poligonais (C) e informa96es em 

formato de imagem (0). 
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4.5 FORMAS DE ACESSO AS INFORMAQOES EXiSTENTES 

Existem diversas formas de acesso as informayaes espaciais publicas, sendo a 

principal, aquela realizada diretamente pelo interessado nas lnstituic;6es, atraves de 

visitas ou consultas. Mas e conhecimento de que muitas vezes a informayao espacial e 

distribuida ou ainda obtida de forma indireta, atraves de outras instituicaes, que nao a 

fonte original produtora da informac;ao ou ainda por consuftores e prestadores de 

servic;os a lnstituic;oes. 

Desta forma, depreende-se que a principal caracteristica de acesso decorre da 

falta de normas ou de uma politica publica que discipline o procedimento de acesso e 

disponibilizayao das informac;oes. Ficando a cargo de cada lnstituic;ao, de forma 

isolada, a definir sua propria politica. 

Por outro lado, sempre houve uma certa facilidade e compreensao das 

lnstituiy<>es publicas estaduais no sentido de atender a demanda oriunda de lnstituic;oes 

de ensino, no sentido de apoiar o desenvolvimento de pesquisas e estudos, mesmo que 

pontuais. 

Quase no final do passado, o Governo Federal cria uma Estrutura (em anexo) 

para promover o adequado ordenamento na gerac;ao, no armazenamento, no acesso, 

no compartilhamento, na disseminayao e no uso dos dados geoespaciais de origem 

federal, estadual, distrital e municipal, em proveito do desenvolvimento do Pals 

(BRASIL, 2008). 

Mais recentemente percebe-se que algumas lnstituic;c5es tern buscado a facilitar o 

acesso as informac;oes, conforme se verifica em outros pafses ou lnstituiyaes Federais 

ou de outros Estados brasileiros, tais como o constatado em SUDERHSA (2009), ITCG 

(2009), COMEC (2009), mesmo que estas informac;oes mantenham as caracteristicas 

originais, ou seja, faJta de padronizayao entre as mesmas, disponibilizayao parcial das 

informac;c5es, etc. Pode-se depreender que esta seja a tendencia natural de 

disponibilizac;ao das informac;oes, tendo em vista a sua praticidade e rapidez no 

atendimento das demandas. 
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A forma de acesso proposta neste trabalho, alem de nao excluir as formas ate 

entao existente, permite a que os usuarios tenham urn local especifico para a busca de 

todas as informac;oes e que haja urn compromisso lnstitucional de todo o setor publico 

no sentido de cadastrar as informac;oes existentes e de acordo como vao sendo 

criadas. A proposta de cadastro para o SIE, passaria par duas etapas, a 18
• indicaria o 

c6digo da informac;ao e posteriormente as demais informac;oes seriam adicionadas 

utifizando-se o c6digo na 28
• etapa e assim por diante {Figura 16). 

Cadastro da informac;ao espacial (1a. Etapa) 
------ Tipo:i~ C6digo: - r -

' 

------~~asse: ~~-
--------' 

, Fei~o:JI-
C-a(fast-ro da informac;ao espacial (2a. Etapa) ------------------------------------· 
---------- Codigo: r - -
F~=-~~JF"-~=-=-=-~=-_-~-=-=-~=-~~_--=_=~-~=~--=~=-=_===--_=~=_=--=~=~=-_=_=--=~==_ =..:.!=.~···---------------~ 

.--------~ertificador: II - 3 
, .. ___________ Origeml 

~--------------------~------·~""""==== 

Arquivo digital: j Tamanho:l Data:~-
,------------- Formato: lc ) Shape file () DXF -(-) -DW_G_( __ )_o_utro-----in-for_m_a_r:_. ----------· 

Municipio II 
I 

3 incluir outros municipi~:--------------· 

-------· Coordenadas: r Sui ~--· Norte 

r-·------------ ~a:~ pr=· =-=== () Km2 () ha () m2 

- ~~~~~~-;;~nton ( ) Km () m 

Figura 16. Cadastro das informa~oes espaciais no SIE (exemplo hipotetico). 
(Fonte: o autor) 

Ap6s a inclusao da informac;ao no SIE, o mesmo permitira que rapidamente urn 

usuario possa realizar a consulta, atraves da consulta ao SIE, de forma como as 

informac;oes foram cadastradas, conforme podemos visualizar atraves da Figura 17 ou 

ainda atraves de uma consulta espacial. acessando o modulo espacial, e por meio de 

ferramentas de localizac;ao e consulta {zoom+ ou -,etc.) posicionando-se sobre a area 
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espacial que deseja consultar, ativando os pianos de informacao (layers) que contem a 

informacao desejada e finalmente selecionando a ferramenta informacao, indicando que 

o SIE retorne a informac;ao em forma de urn relat6rio, como o exemplo mostrado na 

Figura 18. 

SISTEMA DE INFORMA(!OES ESPACIAIS - SIE 

Consulta/Busca de lnformac;oes 

r-n~o: .[1 :To~ I ~~l~~~- ~=000~--~~-~- -~~~-~-- ~--~~======~~~====~~==~~~~~~~====~~-~~: ~ 

~ ~~~-i~i~i~: : lf.. . . ~ -~ ] 
-~rta= ~ll'' ,,. B~da= ir~~- :-- ~~~:g~-~ - ~----"'----'--'---~-----"-'~~----=-----.;c'---"'--~1 

r-~~~ :r·-·- .. . I Institui~o: II 

F1gura 17. Consulta as informac;oes cad astra is do SIE (exemplo hipotetico). 
(Fonte: o autor) 

I Informa(:oes disponiveis para o Municipio de Piraquara: 

Cod Tipo Feicao Competencia Descricao Formato Tamanho Ano 
32 Pol uc lAP FE Metropolitana dxf 30Kb 2000 
205 Pol ZEE lAP APA Piraquara dxf 186 Kb 2005 
212 Pol ZEE lAP APA Piraquara shape 76Kb 2005 
315 Pon Est IAPAR Estacao PCP shape 3Kb 2000 
122 Lin Hidr Suderhsa Hidrog_ alto iguacu dxf 2Mb 2002 
121 Lin Hidr Suderhsa Hidrog PR dxf 6Mb 1998 
7 I rna Carta ITCG Ml-2842-4 Jpg 2.3Mb 2002 
10 I rna Carta ITCG MI-2842-4-SO Jpg 4.3Mb 2002 
11 I rna Carta ITCG MI-2842-4-SE Jpg 4.7Mb 2001 
12 I rna Carta ITCG MI-2842-4-SE tif 64.7Mb 2001 
14 Pol Carta ITCG Art. Cartas 1 25000 Shape 60Kb 1998 
14 Pol Carta ITCG Art. Cartas 1 50000 Shape 60Kb 1998 
18 I rna Ortof ITCG Recobrimento ortof Jpg 45Kb 2002 

Download Obs.: 

Varios pontos 

Todo PR 
Scanner 

Todo PR 
Todo PR 

I Observa~es: Para ver a descri@o total das informa~oes, click sobre o c6digo I 
Figura 18. Resposta a consulta as informac;oes cadastrais do SIE (exemplo hipotetico/Mun. Piraquara). 
(Fonte: .o autor) 
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4.6 CONSOLIDAQAO, ANALISE E DISCUSSAO 

Entre as lnstitui<;6es publicas, percebe-se a existencia de varias etapas ou fases 

no processo de forma<;ao da informayao: a primeira fase, se da quando sao definidas 

as exigencias da informa<;ao, isto e, a demanda pela informa<;ao; a segunda fase, se da 

na busca ou obtenyao das informayaes, que pode ser uma informa~o ja existente, a 

ser produzida na propria lnstitui<;ao ou ainda a ser produzida por terceiros contratados; 

a terceira fase se faz quando se da o uso da informa<;ao junto a lnstituiyao. 

Neste sentido, deve-se trabalhar de forma a detalhar estas tres fases, no sentido 

de que o Sistema proposto para integrar as informa<;oes espaciais, venha a atender 

todos os requisitos para realizar a gestao destas informa<;6es. 

A primeira fase, em rela<;ao a demanda das informa<;6es, pode ser trabalhada 

com uma sub-rotina do Sistema que permita que os usuarios informem diretamente no 

sistema, as suas demandas, que serao encaminhadas diretamente para a lnstitui<;ao 

responsavel por aquele tipo de informa<;ao. Aqui tambem, poderia ser incluida uma sub

rotina, informando as necessidades futuras de informa<;6es de determinada lnstituiyao, 

a qual podera ser tambem uma necessidade de outra lnstituiyao, a qual podera prever o 

uso desta informayao ap6s a produ<;ao pela primeira lnstitui<;ao, ou ir mais alem, pode 

haver uma integra<;ao no sentido de potencializar esta etapa e melhorar a sua 

produ<;ao, reduzindo prazos, custos, etc. 

A segunda fase, a propria existencia do Sistema, estara facilitando o acesso as 

informa<;oes existentes, alem de proporcionar a que a lnstitui<;ao de posse de uma 

determinada informa<;ao, possa verificar se houve atualizayao desta informayao 

espacial ou ainda se ha disponivel informayao mais acurada/precisa. 

Ja a terceira fase se da propriamente pelo uso da inforrnayao na lnstitui<;ao, e 

isto implica em que o Sistema esteja apto, nao somente a realizar este controle de uso, 

mas tambem de permitir que a lnstituiyao, ao produzir novas informay6es com a 

informayao inicial, ou ainda verificar algum tipo de falha, possa retomar ao Sistema, 

incluir a nova informa<;ao ou registrar o tipo de falha, para que os demais usuarios 

possam ter conhecimento desta. 
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Quando se trabalha com a implantac;ao de tecnologias, sistemas, etc. a maioria 

das lnstituic;oes, leva em considerac;ao de qual sera o impacto da adoc;ao ou nao, os 

aspectos relacionados as variaveis financeiras. Quando se trata de lnstituic;oes 

privadas, estas sao mais facilmente quantificaveis, tais como: faturamento, crescimento 

de vendas, etc. enquanto, que como parte inerente, ate as atividades dos servic;os 

publicos, nas lnstituic;oes publicas esta tarefa se torna menos exequiveL Par outro lado, 

esta analise financeira, empresarial, deve ser criticada, pais as implicac;oes de utilizac;ao 

de tecnologias da informayao, proporcionam muitos outros beneficios diretos e 

indiretos. 

4. 7 PROPOSTA CONSUBSTANCIADA DE INTEGRACAO E SISTEMATIZACAO DAS 
INFORMACOES 

A proposta apresentada inicia pela definiyao das responsabilidades e 

competencias, exige a definic;ao de padroes dos formatos das informac;oes e a criayao 

de urn sistema de gestao, que possibifite a consulta, inclusao e disponibiridade das 

informac;oes afi existentes permitindo com isso a eliminac;ao de duplicidades de 

trabalhos, reduc;ao de custos, otimizayao do uso de recursos humanos e tecnol6gicos e 

melhorando a qualidade, atendimento e o nurnero de servic;os disponibilizados a 
sociedade paranaense. 

Salienta-se que diferentemente de propostas de adoyao de SIG padr6es, onde 

existe uma exigencia muito grande da padronizayao das informa¢es, para serem 

inseridas no SIG, o que foi proposto, e a utilizayao de urn SIG como suporte para a 

gestao das informac;oes espaciais, sem a necessidade de grandes trabalhos de 

preparac;ao destas para urn padrao de SIG. 

Tambem e fundamental a ocorrencia de urn evento tecnico que proporcione urn 

ampto debate entre os tecnicos e lnstitui¢es publicas na definiyao das competencias e 

responsabilidades. 
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4.8 SlNTESE DAS PRINCIPAlS CONTRIBUic;OES APRESENTADAS 

• Defini~ao das responsabilidades e compet€mcias das lnstitui~oes publicas; 

• Padroniza<;ao dos formatos das informa~oes espaciais; 

• Proposta de evento tecnico (semimirio interinstitucional) para a defini<;ao de 

competencias; 

• Criac;ao de urn sistema de controle e acervo das informac;oes espaciais; 

• Possibilidade de acesso, consulta e utilizayao do acervo existente; 

• Perspectivas de eliminac;ao ou reduc;ao da duplicidade de trabalhos; 

• Perspectivas de melhoria na quaJidade do atendimento a sociedade; 
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5 CONCLUSOES E RECOMENDACOES 

A necessidade de criar uma politica para integravao, padronizavao e gestao das 

informac;5es georreferenciadas existentes e a serem produzidas e de suma importancia 

para melhor gestao das informavoes publicas, possibilitando assim a uma otimiza~o e 

reduc;ao do uso de recursos humanos e financeiros publicos. 

A proposta consolidada de metodologia para integrar as informavoes espaciais, 

passa pela necessidade de desenvolver urn sistema que permita, nao somente 

armazenar as informavoes, mas sobretudo permita o seu compartilhamento com todas 

as Jnstituic;Oes pubHcas, bern como permitir a estas uma rapida corr~ao e atualizac;ao 

das suas informavoes. 

A padronizac;ao das informavoes georreferenciadas devera permitir a convivencia 

e uso de diferentes programas computacionais e formatos de arquivos, mas 

obrigatoriamente deve contemplar a definic;ao de competencias, o que permitira a 

devida supervisao atraves da certificavao ou homologa~o de informac;oes de 

competencia de determinada lnstituiyao, mas produzida ou adquirida por outras 

tnstituivoes. 

A definic;ao de competencias devera passar por urn amplo debate entre os 

tecnicos de e instituivoes publicas, a ser coordenado pela SEPL. 

A definivao e reconhecimento das competencias institucionais, permitira que as 

lnstituic;oes mantenham o foco nestas e se tornem aptas e se aperfeic;oam mais ainda 

no sentido de atender a demanda existente, seja na produyao de informac;oes ou na 

certificavao de informavoes produzidas por outras lnstituiy<>es publicas. 

A formayao de urn banco de dados espaciais, alem de eliminar ou reduzir a 

dispersao existente, permitira tambem que no futuro, total ou parcialmente, as 

informay()es possam ser disponibilizadas para a sociedade, proporcionando com isto, 

uma mefhoria significativa nos produtos e servic;os produzidos pela iniciativa privada 

para uso de lnstituic;oes publicas. 

A elimina~o ou reduc;ao de erros provocados pelo desconhecimento ou 

desatualizarao de bases publicas, na produc;ao de informa~ a sociedade, 
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proporcionara a uma reduc;ao ou mmtmtzac;ao da necessidade de re-trabalhos, 

permitindo urn direcionamento dos recursos para a implementac;ao de outras tarefas. 
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information science, 15(4/5):203-209, 1989 
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7 APENDICES 
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7.1 APENDICE A - Exemplos de cadastro de informayoes espaciais pontuais indexadas 
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Cadastro de uma Esta~o de Medi~o de Fluviometrica 
Classe Tematica 
Tipo Ponto 
Feicao Estacao· 
Competencia Suderhsa 
Aut or Suderhsa 
Municfpio(s) Sao Jose dos Pinhais 
Data 2001 
Sistema de projec;ao GEO 
Origem GPS 
C6digo DNAEE 65009000/ANEEL 
Altitude 880m 
Formato: Anal6gico ( x} Digital (x) Esoecificar: DXF 
Coordenadas ponto inicial e final Latitude: 25° 28' S Longitude: 49° 11' W 
Obs.: Medic;oes: vazoes mensais do rio lguac;u -

Ponte BR-277 Fonte: SUDERHSA, (2001 a) 

Cadastro de uma Esta(:iO de Medi(:io de Precipita(:io Pluviometrica 
Cia sse Tematica 
Tipo Ponto 
Feic;ao Estac;ao 
Competencia IAPAR 
Aut or IAPAR 
Municfpio{s) Piraquara 
Data 2001 
Sistema de projec;ao GEO 
Origem GPS 
C6digo DNAEE 02549041/IAPAR 
Altitude 930m 
Formato: Anal6gico ( x) Digital (x) Especificar: DXF 
Coordenadas ponto inicial e final Latitude: 25° 25' S Longitude: 49° 08' W 
Obs.: Medic;oes: precipitac;6es na Faz. Exp. Fac. 

Agronomia. Fonte: SUDERHSA, (2001b) 
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Cadastro de uma Esta~ao de Monitoramento da Qualidade da agua 
Cia sse Tematica 
Tipo Ponto 
Fei9ao Estacao 
Competemcia lAP 
Aut or lAP 
Municfpio(s) Colombo 
C6digo lAP: Al-44 
Local: Ponte Estrada da Graciosa 
Corpo Hfdrico: Rio CangOiri 
Bacia Hidrografica: lguac;u 
Data: ? 
Sistema de projec;ao GEO 
Origem GPS 
C6digo ANEEL: 65001150 
Altitude ?m 
Formato: Anal6gico ( x) Digital (x) Especificar: DXF 
Coordenadas _!:>onto inicial e final UTM 689171 e 7191902 N 
Obs.: Medic;oes: de D.B.O. e D.Q.O. 

Cadastre de uma Esta~ao Geodesica 
Classe Tematica 
Tipo Ponto 
Feic;ao Estac;ao 
Competencia ITCG 
Aut or IBGE 
Municfpio(s) Curitiba 
Data 1995 
Sistema de projec;ao GEO 
Origem GPS Geodesico 
C6digo IBGE 91642 
Latitude 25 ° 25 ' 58,5388 " s 
Longitude 49 ° 20 '24,6175 ''W 
Altitude 955,64 m 
Formato: Anal6gico () Digital (x) Especificar: DXF 
Coordenadas ponto inicial e final 666.916,587 E e 7.186.065,181 N 
Obs.: Localizac;ao: No canto SE de uma prac;a 

localizada dentro das instalac;oes da COPEL 
situada a Rua Jose Isidro Biazeto, n° 158, bairro 
Mossungue em Curitiba - PR, aproximadamente 
140 m a SW da guarita de entrada. 
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7.2 APENDICE B- ExempJos de cadastro de informa«;oes espaciais lineares indexadas 
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Cadastro de urn curso de agua 
Classe Base 
Tipo Linha 
Feicao Cursos de agua = hidrografia 
Competencia Suderhsa 
Aut or lAP 
Municipio(s) Anton ina, Paranagua, Morretes, Matinhos, 

Pontal do Sui, Guaratuba e Guaraquecaba 
Data 2000 
Sistema de projecao UTM 
Origem Digitalizacao cartas 1:50.000 IBGE/DSG 
Formato: Anal6gico ( ) Digital (x) Especificar dxf, shape 
Coordenadas ponto inicial e final 
Distancia (m) 
Obs.: 

Cadastro de um trecho de rodovia 
Classe Base 
Tipo Linha 
Feicao Rodovia 
Competencia SETR 
Aut or DER 
Municipio(s) Cascavel e Toledo 
Rodovia: BR467 
Data 2006 
Sistema de proje<;ao UTM 
Origem DER 
Formato: Anal6gico ( ) Digital (x) Especificar: DXF 
Coordenadas ponto inicial e final 227790 E 7255600 N- Toledo 

253344 E 7240362 N - Cascavel 
Distancia (Km) 31 Km 
Obs.: 

Cadastro de uma restitui~ao aerofotogrametrica 
Classe Base 
Tipo Linha e poligonos 
Feicao Cursos de agua = hidrografia, curvas de nivel, 

uso da terra, divisa de tote 
Competencia Sema/Suderhsa e Sema/ITCG 
Aut or ITCG 
Municfpio(s) Maria Iva 
Data 1997 
Sistema de proiecao UTM 
Origem Restituic;ao aefotogrametrica - fotos 19252/253 

e 19364/265 de 1980 
Formato: Anal6gico ( x) Digital ( ) Especificar: 
Escala 1:10.000 
Coordenadas ponto inicial e final 405000 E 

7400000 N 
Distancia (m) Curvas de nivel 10 m 
Obs.: Curso hidrico: C6rrego ruim 
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7.3 APENDICE C - Exemplos de cadastro de informa¢es espaciais poligonais 
indexadas 
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Cadastro de uma Divisio Politico-Administrativa 
Classe Tematica 
Tipo Poligono 
Fei~;:ao Municipio 
Competencia ITCG 
Aut or SEMA 
Data: 2004 
Municfpio(s) Todo o Estado do Parana 
Sistema de projec;ao GEO 
Origem Digitalizavao cartas 1:50.000 e 1:100.000 
Formato: Anal6gico ( ) Digital (x) Especificar: DXF 
Escala: 1:100.000 
Coordenadas: fuso extendido para o todo o Estado 
Obs.: Digitalizac;ao dos limites demarcados sabre 

Cartas planialtimetricas do IBGE e DSG 

Cadastro de uma divisao de bacia hidrografica 
Classe Tematica 
Tipo Poligono 
Feicao Bacia hidrografica 
Competencia Suderhsa 
Aut or lAP 
Municipio(s) Campina Grande do Sui, Colombo, Quatro 

Barras, Pinhais, Piraquara, Sao Jose dos 
Pinhais, 

Data Fev/2002 
Sistema de projec;ao UTM 
Origem Delimitac;ao digital sabre base 1:10000 da 

Comec- Tese-Jacobs, GA 
Formato: Anal6gico ( ) Digital (x) Especificar: DXF 
Escala 1:10.000 
Coordenadas: 25°14'18" e 25°37'36" de latitude sui e OS 

meridianos 48°56'00" e 49°15'27" de longitude 
oeste 

Area (ha) 57.262 ha 
Obs.: Alto Rio lguac;u, regiao metropolitan a de 

Curitiba. Bacias dos rios: Palmital, Canguiri, 
Timbu, do Meio, lrai, Curralinho, lraizinho, 
Piraquara, ltaqui, Pequeno 
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Cadastro de uma Unidade de Conserva~ao Federal 
Classe Tematica 
Tipo Polfgono 
Feicao Unidade de Conservacao 
Competencia lAP 
Aut or IBAMA 
Municlpio(s) Guaraquecaba 
Data 25/04/89 
Denominacao: Parque Nacional do Superagui 
Sistema de projecao UTM 
Origem IBAMA 
Formato: Anal6gico () Digital (x) Especificar: DXF 
Escala ni 
Coordenadas: 779331.150 E, 7191888.248 N 
Area (ha) 67.854 ha 
Obs.: Criado pelo Decreta n. 97.688, de 25/04/89, 

ampliado pela Lei 9.513 de 20/1111997 

Cadastro de uma Unidade de Conserva~ao Estadual 
Cia sse Tematica 
Tipo Polfgono 
Feicao Unidade de Conservacao 
Competencia lAP 
Aut or lAP 
Municfpio(s) Paranagua 
Data 21/09/82 
Denominacao: Estacao Ecol6gica llha do Mel 
Sistema de projecao UTM 
Origem ITCF 
Formato: Anal6gico () Digital (x) Especificar: DXF, Shape 
Escala ni 
Coordenadas: 769315.265 E, 7174510.204 N 
Area (ha) 2.240,69 ha 
Obs.: Criada pelo Decreta n° 5.454 de 21/09/82 

Cadastro de uma Unidade de Conserva~o Privada 
Cia sse Tematica 
Tipo Polfgono 
Feic;ao Unidade de Conservac;ao 
Competencia lAP 
Aut or Particulares 
Municfpio(s) Anton ina 
Data 07/04/03 
Denominacao: RPPN Morro da Mina 
Sistema de projec;ao UTM 
Origem SPVS 
Formato: Anal6gico ( ) Digital (x) EspecifiCar: DXF 
Escala ni 
Coordenadas: 719488.284 E, 7192748.974 N 
Area (ha) 1.336,19 ha 
Obs.: Criada pela Portaria 46/03 lAP 
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Cadastro de urn Zoneamento de area protegida estadual 
Classe Tematica 
Tipo Pollgono 
Feicao Zoneamento 
Competencia lAP 
Aut or COMEC 
Municfpio(s) Camp ina Grande do Sui, Colombo, Quatro 

Barras, Pinhais, Piraquara 
Denominacao: APA do lrai 
Data 12/06/2000 
Sistema de projec;ao UTM 
Origem Digitalizado pela COMEC 
Formato: Anal6gico () Digital (x) Especificar: DXF 
Escala ni 
Coordenadas: 691687.660 E, 7191535.115 N 
Area (ha) 10.743 ha 
Obs.: Zoneamento instituido pelo Decreta 2200 de 

12/06/00 

Cadastre de urn assentamento de reforma agraria 
Cia sse Tematica 
Tipo Pollgono 
Feicao lm6vel rural 
Competencia ITCG 
Aut or INCRA 
Municipio(s) Lap a 
Data 2000 
Sistema de proiecao UTM 
Origem INCRA 
Formato: Anal6gico () Digital (x) Especificar: Shape 
Escala ni 
Coordenadas: 629517.153 E, 7164770.361 N 
Area (ha) 3.228 ha 
Obs.: C6digo INCRA PR0259000 Projeto 

Assentamento PA Contestado- 110 familias 

Cadastro de urn im6vel rural 
Cia sse Tematica 
Tipo Poligono 
Feicao lm6vel rural 
Competencia lAP 
Aut or lAP 
Municipio(s) Quatro Barras 
Sis leg: 10161551 
Doc. lm6vel: Mat. 47389 CRI-1°. Curitiba 
Local: Faz. LaQoinha- Monte AleQre 
Data averbacao Reserva Legal: 01102/1998 
Sistema de projecao GEO 
Origem Processo lAP 
Formato: Anal6gico ( ) DiQital (x) Especificar: DXF 
Coordenadas: 705927.685 E 7191268.867 N 
Obs.: 
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7.4 APENOICE D - Exemplos de cadastro de informay6es espaciais tipo imagem 
indexadas 
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Cadastro de uma fotografia aerea 
Classe Base 
Tipo lmagem 
Fei~;ao Fotografia aerea monocromatica 
Competencia ITCG 
Aut or lTC 
Municipio(s) Paranagua 
Data 30/06/1980 
Numero da foto: 51464 
Origem Recobrimento de 1980 
Formato: Anal6gico (x) Digital ( ) Especificar: 
Escala 1:25.000 
Coordenadas: 769613.710 E 7173725.170 N 
Area (km) 3.306 ha 
Obs.: Faz parte do conjunto de fotos do recobrimento 

aereo de 1980 de todo o PR 

Cadastro de uma ortofoto aerea 
Cia sse Base 
Tipo lmagem 
Fei~;ao Ortofoto aerea colorida 
Competencia ITCG 
Aut or Suderhsa 
Municipio(s) Piraquara 
Data 2000 
Sistema de proje~;ao UTM - Datum SAD-69 
Numero da foto: D14SEF 
Origem imagens escanerizadas ( obtidas at raves da 

escaneriza~;ao do filme aereo, com resolu~;ao de 
28 micras, em escaner de alta resolucao). 

Formato: Anal6gico (x) Digital ( ) Especificar: 
Escala 1:10.000 
Coordenadas: 697942.630 E 7180428.349 N 
Area (ha) 2863,5563 ha 
Obs.: Parte do conjunto de 147 ortofotos 
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Cadastro de uma cobertura aerofotogrametrica 
Classe Base 
Tipo lmagem 
Feic;ao Fotografia aerea colorida 
Competencia ITCG 
Aut or Suderhsa 
Municfpio(s) Campo Magro, Rio Branco do Sui, Bocaiuva do 

Sui, Campina Grande do Sui, Quatro Barras, 
Campo largo, Palmeira, Pinhais, Curitiba, 
Piraquara, Morretes, Porto Amazonas, Balsa 
Nova, Araucaria, Fazenda Rio Grande, Sao Jose 
dos Pinhais, Guaratuba, Contenda, Quitandinha, 
Mandirituba, Tijucas do Sui 

Data Junho/2000 
Sistema de projec;ao UTM 
Origem Aut. Min. Defesa n°. 046/00 (23/05/2000), 
Formato: Anal6gico ( x) Digital (x) Especificar: jpg, com resoluc;ao 6tica: 

300 dpi e resoluc;ao espacial: 2.54 metros .. 
Escala 1:30.000 
Coordenadas ponto inicial e final 670411.181 E, 7175466.087 N 
Area (km) 3.130,22 km2 

Obs.: 352 fotos formam a colec;ao da area da bacia do 
Alto lguac;u 

Cadastro de urn carta planialtimetrica 
Classe Base 
Tipo lmagem 
Feic;ao Carta planialtimetrica 
Competencia ITCG 
Aut or DSG-ME 
Nome da carta: Pinhais 
C6digo da carta: MI-2842-4-SO 
Municfpio(s) Curitiba, Sao Jose dos Pinhais, Colombo e 

Piraquara 
Data 2002 
Sistema de projec;:ao UTM - Datum SAD-69 
Origem Contrato Programa Pro-Atlantica 
Formato: Anal6gico (x) Digital (x) Especificar: DWG 
Escala 1:25.000 
Coordenadas: 680000 E 7186000 N 
Area (ha) 16.800 ha 
Obs.: Parte das 86 cartas que conjuntamente 

abrangem a regiao do Pro-Atlantica no Parana 
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Cadastro de uma imagem orbital 
Classe Base 
Tipo lmagem 
Feic;ao lmagem orbital 
Competencia ITCG 
Aut or Landsat- adquirido pela UFPr 
Municipio( s) Varios- PR, SC, SP 
6rbita/ponto 2201077 e 2201078 
Data 26/09/1999 
Sistema de proiecao UTM - Datum WGS84 
Origem Landsat?- ETM+ 
Formato: Anal6gico ( ) Digital (x) Especificar: tif 
Escala Tamanho do Pixel 30 
Coordenadas: 
Area (km) 5.174.000 km2 

Obs.: Bandas 1,2,3,4,5 e 7- 8051 pixels par linha e 
7141 linhas par banda 
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8ANEXOS 
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ANEXO A- Decreto Federal n° 6.666, de 27 de Novembro de 2008. lnstitui, no ambito 
do Poder Executivo federal, a Jnfra-Estrutura Nacional de Dados Espaciais - INDE, e da 
outras providencias *. 
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0 PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso da atribuigao que the confere o art. 84, 
inciso VI, alinea "a", da Constituicao. e tendo em vista o disposto no Decreto nQ 89.817, 
de 20 de junho de 1984, e no Decreta de 1Q de agosto de 2008, que dispoe sabre a 
Comissao Nacional de Cartografia - CONCAR, 

DECRETA: 

Art. 1 Q Fica instituida, no ambito do Poder Executivo federal, a lnfra-Estrutura 
Nacional de Dados Espaciais - INDE, com o objetivo de: 

I - promover o adequado ordenamento na geragao, no armazenamento, no 
acesso, no compartilhamento, na disseminagao e no uso dos dados geoespaciais de 
origem federal, estadual, distrital e municipal, em proveito do desenvolvimento do Pais; 

II - promover a utilizagao, na produgao dos dados geoespaciais pelos 6rgaos 
publicos das esferas federal, estadual, distrital e municipal, dos padroes e norrnas 
homologados pela Comissao Nacional de Cartografia - CONCAR; e 

Ill - evitar a duplicidade de ag6es e o desperdlcio de recursos na obtengao de dados 
geoespaciais pelos 6rgaos da administrayao publica, por meio da divulgayao dos 
metadados relativos a esses dados disponiveis nas entidades e nos 6rgaos publicos das 
esferas federal, estadual, distrital e municipal. 

§ 1Q Para o atingimento dos objetivos dispostos neste artigo, sera implantado o 
Diret6rio Brasileiro de Dados Geoespaciais- DBDG, que devera ter no Portal Brasileiro 
de Dados Geoespaciais, denominado "Sistema de lnformayaes Geograficas do Brasil -
SIG Brasil", o portal principal para o acesso aos dados, seus metadados e servigos 

relacionados. 

Art. 2Q Para os fins deste Decreta, entende-se por: 

t- dado ou informacao geoespacial: aquele que se distingue essencialmente peta 
componente espacial, que associa a cada entidade ou fenomeno uma !ocalizacao na 
Terra, traduzida por sistema geodesico de referencia, em dado instante ou perfodo de 
tempo, podendo ser derivado, entre outras fontes, das tecnologias de levantamento, 
inclusive as associadas a sistemas globais de posicionamento apoiados por satelites, 
bern como de mapeamento ou de sensoriamento remota; 

II - metadados de informagoes geoespaciais: conjunto de informayaes descritivas 
sobre os dados, incluindo as caracteristicas do seu levantamento, produyao, quafidade 
e estrutura de armazenamento, essenciais para promover a sua documentayao, 
integragao e disponibilizagao, bern como possibilitar a sua busca e exploragao; 

Ill - lnfra-Estrutura Nacional de Dados Espaciais - INDE: conjunto integrado de 
tecnologias; polfticas; mecanismos e procedimentos de coordenayao e monitoramento; 
padroes e acordos, necessaria para facilitar e ordenar a geragaoj o armazenamento, o 
acesso, o compartilhamento, a disseminacao e o uso dos dados geoespaciais de 
origem federal, estadual, distrital~e municipal; 
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IV - Diret6rio Brasileiro de Dados Geoespaciais - DBDG: sistema de servidores de 
dados, distribuidos na rede mundial de computadores, capaz de reunir eJetronicamente 
produtores, gestores e usuarios de dados geoespaciais, com vistas ao armazenamento, 
compartilhamento e acesso a esses dados e aos serviyos relacionados; e 

V - Portal Brasileiro de Dados Geoespaciais, denominado "Sistema de 
lnformayoes Geograficas do Brasil - SIG Brasil": portal que disponibilizara os recursos 
do DBDG para pubJicayao ou consulta sobre a existencia de dados geoespaciais, bern 
como para o acesso aos serviyos relacionados. 

§ 12 Os dados estatisticos podem, a criteria do 6rgao produtor, ser considerados 
como dados geoespaciais, desde que estejam de acordo com a definiyao do inciso I do 
caput 

§ 22 Serao considerados dados geoespaciais oficiais aqueles homologados pelos 
6rgaos competentes da administrayao publica federal, e que estejam em conformidade 
com o inciso I do caput. 

Art. 32 0 compartilhamento e disseminayao dos dados geoespaciais e seus 
metadados e obrigat6rio para todos os 6rgaos e entidades do Poder Executivo federal e 
voluntario para os 6rgaos e entidades dos Poderes Executivos estaduat, distrita! e 
municipal. 

§ 12 Constituem ex~ao a esta obrigatoriedade as informayees cujo sigilo seja 
imprescindivel a seguranya da sociedade e do Estado, nos termos do art. 5°, inciso 
XXXIII, da Constituiyao e da Lei n° 11.111, de 5 de maio de 2005. 

§ 22 Os dados geoespaciais disponibilizados no DBDG pelos 6rgaos e entidades 
federais, estaduais, distritais e municipais devem ser acessados, por meio do SIG 
Brasil, de forma livre e sem onus para o usuario devidamente identificado, observado o 
disposto no § 12 . 

Art. 42 Os 6rgaos e entidades do Poder Executivo federal deverao: 

I - na produyao, direta ou indireta, ou na aquisiyao dos dados geoespactats, 
obedecer aos padroes estabelecidos para a INOE e as normas relativas a Cartografia 
Nacional; e 

II - consultar a CONCAR antes de iniciar a execuyao de novos projetos para a 
produyao de dados geoespaciais, visando a eliminar a duplicidade de esforyos e 
recursos. 

Art. 52 Compete ao lnstituto Brasileiro de Geografia e Estatistica -IBGE, como 
entidade responsavel pelo apoio tecnico e administrativo a CONCAR: 

1- construir, disponibilizar e operar o SIG Brasil, em conformidade como plano de 
ayao para implantayao da INOE, de que trata o inciso VIII do art 62; 

II - exercer a funyao de gestor do DBDG. por meio do gerenciamento e 
manutenyao do SJG Brasil, buscando incorporar-lhe novas funcionatidades; 
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Ill - divulgar os procedimentos para acesso eletronico aos repositories de dados e 
seus metadados distribuidos e para utmzacao dos services correspondentes em 
cumprimento as diretrizes definidas peia CONCAR para o DBDG; 

IV - observar eventuais restricoes impostas a publicacao e acesso aos dados 
geoespaciais definidas pelos 6rgaos produtores; 

V- preservar, conforme estabelecido na lei n° 5.534, de 14 novembro de 1968, o 
sigilo dos dados estatisticos considerados dados geoespaciais de acordo como§ 12 do 
art. 22 ; e 

VI - apresentar as propostas dos recursos necessaries para a implantacao e 
manutencao da lNDE. 

Paragrafo unico. 0 IBGE enviara a CONCAR, anualmente, relat6rio das 
atividades realizadas com base neste artigo. 

Art. 62 Compete a CONCAR: 

I - estabelecer os procedimentos para a avaliayao dos novos projetos de que trata 
o incise II do art. 42; 

II - homologar os padr6es para a INDE e as normas para a Cartografia Nacional, nos 
termos do Decreta-Lei n° 243, de 28 de fevereiro de 1967, e do Decreta n° 89.817, de 20 
de junho de 1984; 

IJI - definir as diretrizes para o DBDG, com o objetivo de subsidiar a acao do IBGE, 
nos termos do inciso Ill do art. 52; 

IV - garantir que o DBDG seja implantado e mantido em conformidade com os 
Padroes de lnteroperabilidade de Governo Eletronico, mantidos pela Secretaria de 
Loglstica e Tecnologia da lnforma<;ao, do Ministerio do Planejamento, Orcamento e 
Gestae; 

V - promover o desenvolvimento de solu¢es em c6digo aberto e de livre 
distribuicao para atender as demandas do ambiente de servidores distribuidos em rede, 
utilizando o conhecimento existente em segmentos especializados da sociedade, como 
universidades, centros de pesquisas do Pais, empresas estatais ou privadas e 
organizacoes profissionais; 

VJ - coordenar a implantacao do DBDG de acordo com o plano de acao para 
implantacao da INDE, de que trata o inciso VIU deste artigo; 

VII- acompanhar, na forma do pan3grafo unico do art. S2, as atividades 
desempenhadas pelo IBGE previstas no referido artigo; e 

VIII - submeter ao Ministerio do Ptanejamento, Oryamento e Gestao plano de acao 
para implantac;ao da INDE, para atender ao estabelecido neste Decreta, ate cento e 
oitenta dias ap6s a sua publicayao, contendo, entre outros, os seguintes aspectos: 
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a) prazo para implantat;:ao das estruturas ffsica e virtual do DBDG e do SIG Brasil; 

b) prazo para a CONCAR homologar normas para os padr6es dos metadados dos 
dados geoespaciais; 

c) prazo para os 6rgaos e entidades do Poder Executivo federal disponibilizarem 
para a CONCAR e armazenarem, no servidor do sistema de sua responsabilidade, os 
metadados dos dados geoespaciais de seu acervo; 

d) prazo para inicio da divulgat;:ao dos metadados dos dados geoespaciais e da 
disponibilizat;:ao dos servigos relacionados, pelo SIG Brasil; 

e) regras para disponibilizagao na INDE dos metadados de novos projetos ou 
aquisi<;6es de dados geoespaciais; e 

f) recursos financeiros necessaries para a implantat;:ao da INDE, ouvido o IBGE, 
nos termos do inciso VI do art. 52, incluindo as necessidades do DBDG e do SIG Brasil, 
bern como os recursos financeiros necessaries ao desenvolvimento de padroes, para 
divulga<;ao da INDE, capacita<;ao de recursos humanos e promot;:ao de parcerias com 
entidades e 6rgaos publicos federais, estaduais, distritais e municipais. 

Art. 72 Cabera a Secretaria de Planejamento e lnvestimentos Estrategicos, do 
Ministerio do Planejamento, Orgamento e Gestao, promover, junto aos 6rgaos das 
administrayees federal, distrital, estaduais e municipais, por intermedio da CONCAR, as 
a<;oes voltadas a celebrayao de acordos e cooperayees, visando ao compartilhamento 
dos seus acervos de dados geoespaciais. 

Art. 82 Este Decreta entra em vigor na data de sua publica<;ao. 

Brasilia, 27 de novembro de 2008; 1872 da lndependencia e 1202 da Republica. 

LUIZ INACIO LULA DASILVA 

Paulo Bernardo Silva 

* Este texto nao substitui o publicado no DOU de 28.11.2008 




