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INFORMATIZA<;AO DO PLANEAMENTO
E ORDENAMENTO TURisTICO (34)

A actividade tur{stica, pelas suas caracter{sticas causa um elevado impacto ambien-
tal, devendo 0 seu desenvolvimento ser condicionado pelas caracterfsticas ambientais
onde se insere.
Os Sistemas de Informa~iio, principalmente os que representam a informa~iio geo-
grdfica, oferecem um ambiente para 0 desenvolvimento de uma arquitectura que
permite ao Decisor a consulta, gestiio e constru~iio de cendrios de decisiio como
resultado da aplica~iio de medidas definidas no Planeamento e Ordenamento Turfs-
tico de uma regiiio. A informa~iio associada a esta arquitectura deve ser real e actua-
lizada, entiio, deve ser considerado um meio de acesso rapido a mesma - Internet.
Atraves de cendrios de decisiio, a arquitectura referida oferece vantagens competi-
tivas no processo de decisiio, uma vez que possibilita a avalia~iio, previsiio e controlo
dos futuros impactes ambientais do Turismo.

Palavras Chave: Sistemas de Informa~iio, Sistemas de Gestiio de Base de Dados,
Planeamento e Ordenamento Tur{stico, Sistemas de Apoio a Decisiio.

A regiao Algarvia, tern sido, uma das mais procuradas pelos turistas em Portugal. Esta
preferencia deve-se a oferta de sol, praia e de urn clima amenD que se faz sentir ao
longo de todo 0 ano. No entanto, no desenvolvimento turfstico da regi~o nao foram
considerados os pIanos de desenvolvimento, 0 que actualmente se nota atraves de
desequilfbrios ambientais e de outros que se encon tram na iminencia de despontar.

Mas, os pIanos de desenvolvimento da regiao Algarvia, que consideram a protec<;ao
ambiental e 0 equilibrio das popula<;oes, a saber 0 Plano Regional do Turismo do
Algarve (PRTA) e 0 Plano Regional do Orden amen to do Territ6rio do Algarve
(PROTAL), foram desenvolvidos no infcio dos anos 90. Uma vez que, se tratavam de
pIanos pioneiros e 0 turismo era uma actividade muito recente, onde os meios infor-
maticos que apresentassem, gerissem e analisassem grandes quantidades de informa-
<;aoeram praticamente ausentes, os PIanos acima referidos nao resolveram alguns dos

34 Este texto decorre de urn resumo elaborado sobre a tese de Mestrado defendida no Instituto Superior
Tecnico da Universidade Tecnica de Lisboa, sob orientayao cientffica do Professor Mario Rui
Gomes, no domfnio cientffico da inforrnatica.



dilemas da regiao Algarvia, a nfvel dos impactes ambientais causados pelo des en-
volvimento da referida actividade:

Podera ser efectuada uma avalia<;ao e previsao dos efeitos que 0 desenvolvimento
turfstico causa no ambiente?
De que forma podera ser efectuado urn controlo e reajuste num local, como meio
de dirninuir e evitar os impactos ambientais provo cad os pelo desenvolvimento da
actividade turfstica no ambiente?

Estes dilemas surgem nos Aigarvios, como resultado do rapido desenvolvimento de
uma actividade que provocou uma altera<;ao na sua qualidade de vida e na dos seus
visitantes (turistas), par verificarem que surgiu uma degrada<;ao cultural, social e
ecol6gica.

Os factores que lirnitaram 0 sucesso dos referidos pIanos foram: ausencia de meios
informaticos que perrnitissem detectar e preyer impactes ambientais, inexistencia de
meios para acesso a grandes quantidades de informa<;ao distribufda (diferentes locais
com caracterfsticas especfficas) e partilhada num ambiente de apoio a decisao. Am-
biente de apoio a decisao, para que seja posslvel efectuar previs6es, avalia<;6es e
reajustes dos impactes ambientais causados pelo desenvolvimento da actividade
turfstica, dotando 0 Decisor de vantagens competitivas no processo de decisao.

Os meios informaticos deveriam incluir uma arquitectura, de apoio ao planeamento e
ordenamento tUrlstico, caracterizada pelo armazen amen to, consulta e gestao de
grandes quantidades de informa<;ao e que apresentasse urn ambiente de apoio a
decisao onde fosse posslvel preyer, avaliar e reajustar impactes ambientais causados
pelo desenvolvimento tUrlstico.

2 - SISTEMA DE APOIO AO PLANEAMENTO E ORDENAMENTO TURIS.
TICO-SAPOT

Na arquitectura do Sistema de Apoio ao Planeamento e Ordenamento Turfstico
(SAPOT), consideram-se os Sistemas de Informa<;ao (SI), 0 Planeamento e Orde-
namento Turfstico e os Sistemas de Apoio a Decisao (SAD) como pilares para a sua
realiza<;ao. Os Sistemas de Informa<;ao porque estruturam as diferentes categorias de
informa<;ao associ ados a urn sistema real, nomeadamente as do Planeamento e Orde-
narnento Turfstico. 0 Planeamento e 0 Ordenamento porque sac os principais condi-
cionantes do desenvolvimento da actividade turfstica. Os Sistemas de Apoio a Deci-
sac para a defini<;ao e apresenta<;ao de cenarios de decisao, que dotarao 0 Decisor de
vantagens competitivas no processo de decisao como forma de aumentar as poten-
cialidades estrategicas no processo de desenvolvimento da sua regiao.

Os Sistemas de Informa<;ao estruturam as diferentes categorias da informa<;ao as-
sociadas a urn sistema real, e recorrem a tecnologia de Sistemas de Gestao de Base de
Dados (SGBD) para manipular a informa<;ao associada ao sistema. Os SGBDs per-
mitem a cria<;ao de uma arquitectura que consulta, apresenta e realiza a gestao de
gran des quantidades de informa<;ao armazenadas em Base de Dados e providencia urn
ambiente eficiente e consistente no acesso a informa<;ao, garante a seguran<;a no



armazenamento dos dados, garante 0 mInlmo de falhas do sistema e garante
mecanismos de seguranga no acesso a Base de Dados. A informagao armazenada
estani de acordo com as teorias inerentes a urn SI, de forma a garantir que 0 sistema
seja constituido por informagao caracterizada por: redundancia minima (inexistencia
de duplicagao de dados), independencia (separagao entre 0 armazenamento fisico e 0

16gico de dados) e persistencia (dados definidos de forma unica dentro do sistema)
(Carapuga, 1993).

Representar urn sistema real num SI e 0 principal problema na definigao das
diferentes categorias de informagao. Para contornar a dificuldade referida, recorre-se
as teorias de Modelizagao de Dados.

A modelagao de dados pode ser definida como uma colecgao de ferramentas con-
ceptuais utilizadas para a descrigao dos dados, das relag6es entre os dados, da seman-
tica e das limitag6es entre os mesmos. A modelizagao escolhida foi a do Modelo
Relacional, devido as suas caracteristicas: estrutura flexivel e realizagao simples, pois
considera que num sistema real, os dados e os relacionamentos entre si sac repre-
sentados por uma colecgao de tabelas de dupla entrada. Cada coluna identifica urn
tipo de informagao diferente, cada linha define urn elemento, e 0 relacionamento entre
as varias tabelas e obtido atraves de campos comuns nas tabelas a relacionar.

Urn SGBD e a tecnologia utilizada para realizar uma arquitectura associada a urn SI, a
realizagao do modelo computacional e realizada ap6s a definigao do modelo
conceptual associ ado ao SI. 0 Modelo conceptual e definido atraves de elementos que
caracterizam 0 sistema em termos de dados, associagoes e do comportamento da
arquitectura proposta, isto e, atraves do Modelo Entidades-Associag6es (MEA), Di-
cionario de Dados (DD) e do Diagrama de Transigao de Estados (DTE).

A definigao de urn Modelo Entidades-Associagoes associ ado a urn sistema real, e
baseado numa percepgao do mundo real, de acordo com a qual existe uma colecgao de
objectos basicos, design ados por entidades e associagoes entre eles. A definigao apre-
sentada utiliza simbolos apr6priados para a sua explicagao, a colecgao de objectos
entidades e representada por rectangulos, a relagao entre os objectos associagoes e
representada por urn losangulo, as caracterfsticas de cada objecto atributos sac repre-
sentadas par uma elipse e sac utilizadas linhas para representar as afectagoes entre os
objectos (YOURDON, 1989: 235).

Para que a informagao associada a cada colecgao de objectos seja armazenada com 0

minima de redundancia, independente e persistente, deve ser submetida a aplicagao de
regras de normalizagao, por exemplo: as Formas Normais, as quais garantirao que a
informagao nao sera duplamente armazenada, nao sera dependente e sera concisa.

Ap6s a definigao das entidades e associag6es, que caracterizam 0 sistema real, e
possivel efectuar uma definigao de todos os elementos que caracterizam 0 sistema
atraves do Dicionario de Dados.



Urn Dicionario de Dados e uma lista organizada de todos os dados que sac pertinentes
para 0 sistema, definidos de forma precisa e rigorosa para que 0 utilizador/progra-
mador possa compreender todos os dados armazenados, todas as entradas e saidas do
sistema, bem como os ccilculos a efectuar sobre os dados.

Os elementos que comp5em 0 Diciomirio de Dados tern, em conjunto, a finalidade de
diminuir a complexidade da dinfunica de urn sistema, e traduzem a complexidade em
termos de simples elementos de dados, definindo-os atraves de simbolos, tipos e valo-
res (Yourdon, 1989: 191). Definem as caracterfsticas dos dados atraves de: descric;;ao
do fluxo e do arII].azenamento dos dados, descric;;ao de cada entidade, descric;;ao dos
atributos que comp5em cada entidade, descric;;ao das associac;;5es, especificac;;ao dos
valores relevantes e das unidades dos atributos elementares.

A definic;;ao de urn Dicionario de Dados e uma tarefa fastidiosa e morosa, mas, per-
mite ao programador construir urn SGBD eficiente e preciso.

o Dicionario de Dados e 0 Modelo Entidades-Associac;;5es, apenas definem as carac-
teristicas dos dados e dos seus relacionamentos na arquitectura a desenvolver. Para
apresentar a forma como a arquitectura ira aceder/modificar os dados e necessario
apresentar 0 seu comportamento atraves do Diagrama de Transic;;ao de Estados.

o Diagrama de Transic;;ao de Estados apresenta a funcionalidade da arquitectura. A
dinamica do SGBD e descrita atraves de urn DTE, que recorre a urn rectangulo para
representar urn comportamento do sistema computacional (formulario) e de uma seta
para representar uma possivel alterac;;aodo seu comportamento (Yourdon, 1989: 260).
Os divers os comportamentos do sistema sao definidos atraves de urn conjunto de
formularios, designados por Instrumento de Interacc;;ao Homem-Maquina.

Na definic;;ao de urn modele conceptual associ ado a urn SI, para alem da tecnologia
utilizada para a gestao de gran des quantidades de informac;;ao - SGBD, tambem tern
de ser considerada tecnologia apropriada para a pesquisa de informac;;ao actualizada.
Em term os futuros, uma caracteristica essencial para 0 sucesso de urn SI, e recorrer a
uma ferramenta rapida e poderosa no acesso a informac;;ao de diferentes categorias -
Internet35 (Ramos, 1996: 2-43).

Os SIs e os SGBDs sao conceitos genencos, respectivamente utilizados para
estruturar e manipular informac;;ao. No entanto, se a informac;;ao estruturadalmani-
pulada for especffica, a designaC;;aodo SI e alterada para identificar 0 tipo de infor-
mac;;ao considerado, por exemplo, quando a informac;;ao estruturada/manipulada e
informac;;ao geografica 0 sistema passa a ser design ado por Sistema de InformaC;;ao
Geognifica (SIG).

35 Internet - Conjunto de computadores Iigados uns aos outros, de forma descentralizada, atraves de
dispositivos e de protocolos apropriados, permitindo Iiga~6es entre parses e entre continentes.



Urn SIG e caracterizado por armazenar, gerir e manipular informac;:ao espacial (geo-
grafica e alfanumerica), e pela incIusao de operac;:6es que suportam a analise espacial.
A relevancia destes sistemas (Goodchild, 1990: 1-4) reside nos seguintes factores:
integrac;:ao de informac;:ao espacial com outras categorias de informac;:ao, permite 0
aces so a informac;:ao administrativa atraves das localizac;:6es geograficas, relaciona
diferentes actividades atraves da proximidade geografica, etc.

Os SIGs permitem analisar problemas geograficos, principalmente a nfvel ambiental,
onde ha necessidade de Planeamento, e permitem aumentar a capacidade de mani-
pular 0 ambiente a curto prazo onde ha necessidade de Orden amen to.

o desenvolvimen10 de uma actividade num determinado local, deve ser direccionado
e controlado, tendo em considerac;:ao determinadas restric;:6es ecol6gicas, sociais,
culturais e econ6micas.

A actividade turfstica e uma actividade que consome 0 espac;:o geografico onde se
encontra em desenvolvimento: construc;:ao de infra-estruturas para usos turfsticos,
uso de recurs os presentes no local, integrac;:ao da populac;:ao nativa ou degradac;:ao
ambiental.

o desenvolvimento turfstico de urn local e representado no tempo, atraves de fases
com caracterfsticas pr6prias, designadas por CicIo de Vida do Turismo (Jansen-
-Verbeke, 1994). 0 CicIo de Vida do Turismo e iniciado por urn acentuado cres-
cimento durante a explorac;:ao do novo lugar (e da criac;:aode infra-estruturas), seguido
de uma elevada procura, sucedendo-se a saturac;:ao que implica uma diminuic;:ao da
procura turfstica.

Se urn local turfstico atingiu a maturidade, significa que a procura atingiu 0 ponto
mais alto e que a partir deste momenta comec;:aa degradac;:ao da qualidade dos varios
recursos que caracterizam 0 ambiente existente no local turfstico. Entao, surge a
necessidade de Planeamento turfstico, que orienta 0 desenvolvimento de forma a
garantir 0 crescimento e as receitas atraves do aumento da procura, sem diminuir a
qualidade da oferta. 0 Planeamento e considerado como urn meio para efectuar
protecc;:6es ambientais, controlar os nfveis dos recurs os naturais, manter e se possfvel
melhorar a qualidade de vida da regiao, devera proteger os recurs os turfsticos,
diminuir os impactes ambientais ja existentes e os que estao na iminencia de surgir.

Ao efectuar-se urn Planeamento pretende-se orientar 0 cresci men to evolutivo de uma
actividade para garantir determinadas finalidades, este deve ser desenvolvido ap6s
troca de informac;:ao e da coordenac;:ao de actividades interdependentes, para efectuar a
recolha e tratamento cauteloso da informac;:ao sobre 0 futuro.

Uma actividade interdependente e considerada como urn sistema, que representa algo
no mundo real, tern caracterfsticas pr6prias e e regido por normas pr6prias. Se
considerarmos a actividade turfstica como urn sistema, regido por normas definidas no
Plano Regional do Turismo (PRTA), Plano Regional do Ordenamento do Territ6rio
(PROTAL), pela Organizac;:ao Mundial do Turismo, etc.; os quais devem intervir na
gestao turfstica a nfvel de espac;:o, tempo e de domfnios de competencia, entao e



possfvel construir e utilizar model os de simula<;ao para controlar 0 desenvolvimento
de actividades recorrendo aos SI.

Com 0 desenvolvimento da actividade turfstica nas ultimas decadas, as infra-
-estruturas, equipamentos e actividades proliferaram descontroladamente, 0 solo foi
utilizado de forma descontrolada, sem limita<;ao as areas de desenvolvimento, 0 que
causou diversos impactes ambientais a nfvel social, cultural, econ6mico e eco16gico.

As ocupa<;6es do solo de forma irracionalizada, implicaram a necessidade de
encontrar uma metodologia de apoio a decisao que incluisse ac<;6es estrategicas de
forma a que cad a regiao readquirisse novamente 0 seu reequilfbrio - Ordenamento
Turfstico.

o Ordenamento Turfstico tern por base objectivos especfficos, e realizado atraves de
urn conjunto de ac<;6es estrategicas que possibilitam as mudan<;as estruturais e quali-
tativas, bem como uma nova organiza<;ao espacial da actividade, permitindo contro-
10, avalia<;ao e reajustamento, possibilitando a realizayao de urn sistema de apoio a
decisao, que deve sal vaguardar a protec<;ao dos recursos naturais, patrim6nio hist6rico
e cultural.

A aplica<;ao de urn Planeamento implica a necessidade de mudan<;as estruturais e
qualitativas bem como uma nova organiza<;ao espacial designada por Ordenamento,
no entanto, e a integra<;ao do Planeamento com 0 Ordenamento que origina urn
ambiente de apoio a decisao, 0 qual possibilita a cria<;ao e constru<;ao de model os de
simula<;ao para controlar, analisar, e reajustar 0 desenvolvimento de uma actividade,
conjugando-o com ferramentas computacionais adequadas permite avaliar as reais
capacidades e os factores que conduzem a satura<;ao.

Para avaliar as reais capacidades e os factores que conduzem a satura<;ao e necessario
avaliar os impactes ambientais que 0 desenvolvimento da actividade turfstica provoca
em determinada regiao, esta avalia<;ao e feita atraves de indicadores qualitativos e
quantitativos. Actualmente estao a surgir estudos sobre os impactes ambientais, mas
como a actividade turfstica e relativamente recente, nao existe uniformidade nos
indicadores utilizados nem nas escalas para os classificar. No entanto, 0 ponto de
satura<;ao turfstica pode ser medido atraves da "capacidade de carga" 36. Cada zona
turfstica e caracterizada por uma capacidade de carga diferente, 0 que significa que,
para saber a capacidade de carga de uma regiao e necessario somar todas as
capacidades de carga de cada local turfstico que comp6em a regiao (Mendes, 1994:
102).

LK~P
Onde L k e a capacidade de carga total das diversos locais turfsticos;
P e 0 fluxo turfstico.

Se 0 fluxo turfstico ultrapassar a capacidade de carga total e possfvel preyer que
rapidamente surgirao espayos turfsticos com uma elevada degrada<;ao ambiental, bem
como uma rapida deteriorayao dos recurs os turfsticos.

36 Indicador utilizado para medir 0 mlmero de turistas e 0 grau de desenvolvimento que uma deter-
minada zona devera ter, sem afectar os recursos disponfveis.



A nao existencia de meios informaticos pode vir a ser urn factor primordial que
impega a regiao de competir com outras em termos de desenvolvimento. A con-
jugagao de normas (PRTs, PROTs, ...) com uma arquitectura que facilite tomadas de
decisao, e que manipule rapida e eficientemente grandes quantidades de informagao,
podera constituir urn dos meios privilegiados, que atraves de decis6es bem localiza-
das, provoque urn correcto desenvolvimento e seja uma solugao para combater as
irregularidades e assimetrias da regiao.

o desenvolvimento turistico das ultimas decadas provocou impactes ambientais ne-
gativos, a necessidade de controlar e preyer os futuros e essencial para 0 desenvol-
vimento de urn pais, regiao e de urn local. 0 desenvolvimento turistico deve consi-
derar as normas e polfticas de desenvolvimento que visam a protecgao ambiental, a
diminuigao da degradagao e 0 controlo da qualidade dos recurs os ambientais, tambem
deve considerar ferramentas informaticas, como urn meio que possibilita 0 apoio a
tomadas de decisao, a interacgao com diferentes sect ores economicos e que manipule
gran des quantidades de informagao. Sendo a actividade turistica urn sistema real inter-
dependente, e possivel a sua estruturagao num sistema de informagao.

o sistema real a considerar deve analisar, controlar e ajustar os impactes ambientais
provocados pelo desenvolvimento turistico num espago geografico.

o espa~o geografico a considerar sera 0 Algarve, porque a oferta de sol, praia, bons
campos de golfe, etc., como produtos turisticos apresentados pelo nosso pais, faz da
regiao a suI do pais - Algarve, urn dos maiores polos de atracgao turistica de Portugal.

No entanto, 0 Algarve e caracterizado por diversos locais com caracteristicas muito
proprias e especfficas, 0 que dificulta 0 estudo dos impactes ambientais na regiao
Aigarvia. A necessidade de reduzir 0 espago de estudo e evidente, 0 que implica a
selecgao de urn concelho dentro da mesma regiao. De entre os concelhos que
constituem a regiao e por urn conjunto extenso de raz6es, a escolha recaiu sobre
LouIe, porque e urn dos principais polos de atracgao turistica da regiao, encontra-se
inserido dentro do Parque Natural da Ria Formosa, e constituido pelas tres unidades
de paisagem principais: Barrocal, Serra e Litoral, entre outras.

o desenvolvimento do sistema turistico e condicionado pelas normas da Organizagao
Mundial do Turismo (OMT), Plano Regional de Ordenamento do Territorio - Algarve
(PROTAL), Plano Regional do Turismo - Algarve (PRTA), etc.

Apos a apresentagao do sistema real, cuja informagao associada sera estruturada num
sistema de informagao, falta apresentar a metodologia utilizada para a concepgao da
arquitectura proposta.

A metodologia e 0 conjunto de etapas atraves das quais se parte da identificagao das
entidades e associa~6es do sistema ate ao modelo computacional:



- 0 Sistema de Informa~ao associado ao modele conceptual e constitufdo por
diferentes categorias de informa~ao associadas ao sistema real:

- Caracterfsticas ffsicas do concelho, recursos turfsticos;
- Normas da Organiza~ao Mundial do Turismo;
- Objectivos operacionais definidos no Plano Regional do Turismo;
- Dados de Apoio a Decisao.

- Defini~ao do sistema conceptual.
o Sistema de Informa~ao e definido atraves dos seguintes elementos:

Modelo Entidades-Associa~6es, que des creve 0 sistema segundo uma colec~ao de
objectos basicos design ados por entidades e as associa~6es entre eles (vid. Figura 1);

Dicionario de Dados, lista organizada de todos os dados que sac pertinentes para 0
sistema, definidos de forma precisa e rigorosa para explicitar todos os dados arm a-
zenados, todas as entradas e safdas do sistema, e os calculos a efectuar sobre os dados
(vid. Figura 2);

*Apresenta a informac;ao normativa.
impo sta pel a 0 M T para cada tip 0 de
alojamento turfstico*
@Id_ta + Desc_ta + (Media_q) +
Dens_ta + l{agua} +
I (serv_pop_apoio)

'Identifica de forma unica os tipos de
alojamentos; tipo: INTEGER'
I {digito}2

'Descreve 0 tipo de alojamento; tipo:
V ARCHAR2(n)'
1 (caracter}40

'Numero medio de quartos; tipo:
INTEGER'
(digito)

'Area por cama (m'/cama); tipo:
FLOAT; unidades: m'/cama'
I {dieito} 10



Diagrama de Transi~ao de Estados, define 0 comportamento da arquitectura associada
ao Sistema de Gestao de Base de Dados e apresenta todas as ac~6es que caracterizam
a sua funcionalidade (vid. Figura 3).

Urn Sistema de Informa~ao deve ser caracterizado por informa~ao actualizada, e
tern de ser considerado urn meio rapido e eficiente no acesso a informa~ao - In-
ternet.

Ap6s a apresenta~ao do modelo conceptual do sistema de informa~ao, sera apre-
sentado 0 modelo computacional desenvolvido para a arquitectura proposta recor-
rendo a tecnologia associada aos sistemas de informa~ao- Sistema de Gestao de Base
de Dados.

A realiza~ao de uma arquitectura computacional engloba a constru~ao das compo-
nentes computacionais que constituem 0 modelo conceptual associado ao sistema de
informa~ao que estrutura a informa~aoassociada ao sistema real.

_\5 componentes computacionais devem ser desenvolvidas num ambiente de trabalho
adequado para 0 fim a que se prop6e a arquitectura, de acordo com a quantidade de
informa~ao a manipular, tendo em considera~ao0 local onde sera aplicado 0 sistema,

dados que deverao ser calculados/apresentados e as caracterfsticas do Utilizador:

ambiente de trabalho foi constitufdo pelo Oracle Power Objects (desenvolvido
;ela Oracle Corporation), como meio de armazenamento, consulta e manipula~ao de

des quantidades de informa~ao - Sistema de Gestao de Base de Dados. 0 Oracle
'er Objects e caracterizado por: desenvolvimento orientado para objectos, acesso a

·-e de dados locais e remotas, linguagens de programa~ao conhecida SQL e Oracle
- ... arquitectura cliente/servidor e por urn rapido desenvolvimento de aplica~6es

ambiente grafico.

ido as caracterfsticas acima descritas, 0 Oracle Power Objects foi considerado 0

'ente de trabalho ideal para desenvolver uma arquitectura onde a consulta,
enamento e gestao de grandes quantidades de informa~ao seja realizada de
eficiente, simples e rapida e, para alem destes factores, permite a defini~ao de



urn Instrumento de Interac«ao Homem-Maquina (IIHM) efieiente, intuitivo e faei! de
usar.

o Instrumento de Interac«ao Homem-Maquina, e uma eomponente essencial no
desenvolvimento de uma apliea«ao assoeiada a urn Sistema de Gestao de Base de
Dados, porque e atraves deste instrumento que 0 utilizador interage com a arqui-
tectura. 0 IIHM e constitufdo por dois tipos de formularios: os de redireceionamento
da funcionalidade do program a e os de apresenta«ao/manipula«ao de dados.

o IIHM composto por formularios de redireccionamento da funcionalidade do
programa, simplifica ao utilizador a escolha de determinado eomportamento do
programa, 0 qual e descrito pelo Diagrama de Transi«ao de Estados. Urn exemplo
para este tipo ge formulario e 0 que representa 0 "Menu Principal" (vid. Figura 4).

o IIHM composto por formularios de manipula«ao/apresenta«ao dos dados da Base
de Dados, esconde a complexidade do armazenamento ffsico e dos calculos, e permite
manter determinados dados eonfidenciais. Este tipo de formulario ainda pode ser
dividido em dois subtipos: formularios que s6 permitem a consulta de dados e
formularios que realizam ealculos sobre os dados armazenados na Base de Dados.

Na arquitectura apresentada, os formularios que manipulam os dados sao os mais
relevantes, porque permitem ao utilizador definir as earaeterfstieas dos eenarios de
decisao e as ac«oes operacionais do Plano Regional do Turismo associadas a eada
cenario, e calcular os dados que eonstruirao os cenarios de decisao.

A cria«ao dos cenarios de deeisao e resultante do seguimento de urn conjunto de
passos, apresentados a seguir:



1.0 - Consultar as possiveis ac~6es associadas aos Objectivos do PRTA (para con-
sultar as ac~6es ou no caso de nao recordar qual a ac~ao que pretende aplicar);

2.3 - Definir nova interac~ao entre os recursos turisticos e as ac~6es do PRTA (apos
a selec~ao da ac~ao a aplicar devera registar 0 numero da interac~ao a aplicar);

3.° - Inserir novos dados para a ac~ao a aplicar no local turistico (apos a escolha da
ac~ao e registo da interac~ao, deverao ser inseridos os dados fictfcios para a
constru~ao dos novos cenarios de decisao);

4.° - Elirninar dados referentes a uma simula~ao (n.o da decisao) (para elirninar da-
dos que ja nao interessam);

5.° - Devido as novas interac~6es, definir novos dados para apoio a decisao (calcula
os dados que serao utilizados na constru~ao dos cenanos de decisao);

6.° - Consultar os dados resultantes da nova simula~ao (apresenta os cenarios de
decisao criados no passo anterior);

7.° - Fim da simtii·a~ao.

Estes passos sao apresentados ao utilizador num formulario designado por "Nova
Simula~ao de Dados", onde no 5.° passo estao associ ados urn conjunto de comandos
que preencherao a tabela com os dados de apoio a decisao, utilizados na constru~ao
dos cenarios de decisao.

o grupo de comandos que calcula os dados de apoio a decisao e definido pelo
algoritmo apresentado a seguir (vid. Figura 5), concretizado atraves das linguagens de
programa~ao SQL e Oracle basic.

Apos, a execu~ao dos comandos associados ao algoritmo, a tabela de dados de apoio a
decisao contera urn registo para cada cenmo de decisao definido pelo Decisor, onde
cada urn esta sujeito a aplica~ao de diferentes ac~6es inerentes aos objectivos
operacionais do Plano Regional do Turismo. No entanto, e como termo de com-
para~ao, 0 cenario de decisao com 0 numero 0 (zero) representa 0 sistema real (vid.
Figura 6). A consulta dos cenarios de decisao e realizada atraves do formulario se-
guinte:

Atraves da observa~ao dos varlOS cenanos de decisao e possivel perceber que, 0
Decisor recorrendo a uma arquitectura com as caracteristicas apresentadas ficara em
vantagem no processo de decisao, pois tera a n~ao dos impactes ambientais causados
pela aplica~ao de uma deterrninada ac~ao do Plano Regional do Turismo.



'Declaraca.a das variavels Oracle Basic a utilizar nos calculos
DIM vregisto AS Long 'numera de decisoes na tabela interaccoes
DIM vnum AS Integer 'numero de interacc;oes para a corrente decisao
DIM vcamas AS Long 'numera de camas

, Inicializac;ao das variaveis a utilizar nos calculos
regislo = 0
camas = 0

Canta numera de decisoes cansideradas pelas interacc;Oes
EXEC SOL SELECT MAX(id_d) INTO :vregisto FROM interaceao
'Para cada decisao calculara as novas valares
FOR vi = 0 TO vre,gisto

'Verifica se existe alguma interaccaa com 0 numera de decisao especificada pela variavel vi
vnum = 0
EXEC SOL SELECT COUNT(iLd) INTO :vnum FROM Interaeeao WHERE id_d = :vi

'Se numara de interaccao for diferente de zero para a decisa.o entao cacula cenaria
IF vnum <> 0 THEN

'Incia cafculo de variaveis que representam cada um dos indicadares
'Calcula 0 numero de camas

'Seleccionar todos as registas Que tem interacC80 igual a a au a decisaa actual
EXEC SOL SELECT SUM(eamas) INTO :veamas FROM alojamento &

WHERE (dee_a! = :vi OR dee_a! = 0)
'Calcula a valor de ,...

'lnsere dados na tabela de canarios de decisao
EXEC SOL INSERT INTO slsCapoio_dee &

(ID_D •... ,_CAM AS ,... ) VALUES (:vi, ... ,:vcamas, ..)

'Incrementa a numero de decisao
NEXT vi

'Canfirma a alteracaa de dados etectuadas a tabela de cenarios de decisao
EXEC SOL COMMIT

Capacidade de Ponta

4000t - -- ~ - ---:
200g--- -- -- - - ---

012

Capacidade Anual
800000 t- --------
40000~ - - : - ~

o 1 2

Capacidade diaria
8000f ----------
400g -- - -:-- - -:'

o 1 2

Capacidade Turistica~H= -- -- :-- -- --:
012

!f_=S_-_~_~_=_~_~_~_~_~_~_~_d_~~.:~~F_~S_~E_~q_~_~_~_~_~_~_:_~S
o 1 2 0 1 2

Limite Maximo
800000, - - - - - - - - - - - - - - - - - - .
40000g -- - -- -- - ~ - -- - -- - -~

012

Limite Minimo
2000! - - - - - - - - ~ - - - - - - - -~
100g - - - - - - - - -- - - - - - - - - -

012



o objectivo consistia em apresentar uma arquitectura computacional caracterizada por
boas capacidades de manipulac;ao de grandes quantidades de informac;ao e que per-
mitisse a criac;ao de urn ambiente de apoio a decisao onde os Decisores se munissem
de vantagens competitivas no processo de decisao, de forma que se verificasse uma
diminuic;ao de erros no processo de decisao, e uma reduc;ao no dispendio de tempo
utilizado nas tomadas de decisao.

Para atingir 0 objectivo proposto, considerou-se os Sistemas de Gestao de Base de
dados como uma tecnologia que permite a criac;ao de urn Sistema de Apoio a Decisao,
onde nao saD indicadas as decis6es a serem tomadas, mas as possfveis consequencias
da aplicac;ao de urn'!, determinada medida governamental.

No desenvolvimento de urn sector econ6mico, os meios informaticos nao devem ser
neglicenciados a nfvel de:

- Sistemas de Informac;ao Geognifica (SIG), para terem acesso a informac;ao
do espac;o onde se insere 0 sector. Cada vez mais, os PlaneadoreslInvesti-
gadores utilizam estes meios, para pesquisar, consultar e analisar cemirios de
model os tematicos de desenvolvimento municipal, regional ou sectorial;

- Internet, para terem acesso em tempo real a informac;ao actualizada de nor-
mas governamentais, alterac;6es dos espac;os geograficos, dados estatfsticos,
entre outros. Permite a comunicac;ao bidireccional e interactiva de forma a
criar urn novo tipo de relacionamento entre 0 "Decisor Local" e 0 "Decisor
Regional", entre 0 "Decisor Regional" eo "Decisor Nacional";

- Conjugac;ao de normas governamentais que condicionam 0 desenvolvimento
de urn sector com uma ferramenta informatica. Permite uma participac;ao
activa na gestao da administrac;ao publica e na descentralizaC;ao dos servi~os
porque depende fortemente da gestao da informa~ao e esta s6 se con segue
recorrendo a tecnologias actuais e inovadoras;

- Essencial 0 intercambio de diferentes areas cientfficas para 0 desenvolvimen-
to e realiza~ao de uma ferramenta informatica que tenha a pretensao de atin-
gir os objectivos da arquitectura proposta. 0 dialogo com profissionais de
outras areas e relevante.

o Sistema de Apoio ao Planeamento e Ordenamento Turfstico (SAPOT) e urn ponto
ae partida no desenvolvimento de sistemas de apoio ao desenvolvimento de uma
:-egiao, mas mostra que uma arquitectura com as caracterfsticas apresentadas dot a 0

isor de informa~6es para 0 apoio a decisao, que the permite efectuar urn controlo e
~juste dos impactes ambientais provocados pelo desenvolvimento da actividade

'stica, atraves da analise e previsao das consequencias da aplicac;ao de uma deter-
~. ada polftica governamental e/ou sectorial em detrimento de outra.
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