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1. lntrodU!;:ao a Geolnte rnet 

0 conceito de Geointernet, actualmente em fase 

de consolidao;:ao, e muito recente e pouco conhecido, 

havendo algumas incertezas quanta a defini~ao dos seus 
conteudos. Geointernet no seu sentido mais lato, refere

se a relao;:ao que se produz entre os dados virtuais da 
Rede e a posi~ao espacial desses dados. A Geointernet e 
uma especie de paradoxa: atraves da com-ponente 

posicional os dados, ate agora etereos e desloca-lizados 

num ente como a Internet, passam a ter um suporte 

estrutural no qual estao posicionados. A Geointernet pode 

ser considerada como um grande Globe Temlqueo Virtual 
e Digital onde se encontra a informao;:ao. 

A componente geoespacial da informao;:ao tem uma 

estreita relao;:ao com a cartografia por isso, muitos 

autores utilizam termos como webmappin!J, 3eoweb, 

neo!JeO!Jrafia, entre outros, para designar conceitos 
similares. A diferen~a entre uns e outros e muito subtil. A 

Geointernet e uma jun~ao de todos e les numa abordagem 
tridimensional e semant ica . Uma especie de metaverso: 

um mundo virtual a semelhan~ do real. 

1.1. Da Web 2.0 a Web 3.0 

A evoluo;:ao da Rede nas ultimas decadas pode 

analisar-se, resumidamente, segundo tres fases: 

Web 1.0 - identifica-se com ambientes estaticos 
e pouco interactivos, onde apenas se ve a infor

mao;:ao. 

Web 2.0 - corresponde a uma interaco;:ao do 

utilizador com a Rede, estes criam conteUdos e 

divulgam-nos a outros utilizadores. 

- Web 3.0 - e uma rede semantica em que OS conteU
dos nao se procuram, mas se localizarn. 0 utili

zador nao procura os dados mas esta dentro deles. 

A evolu~ao da Web 2.0 a Web 3.0 descreve as 
diferen~as entre a actual Internet e a Geolntemet. A 
filosofia comum da Web 2.0 (ambiente Web, interac~ao 

entre conteudo e utilizadores, a Rede e o suporte, ... ) 

permite materializar uma forma concreta de acesso e uso 

da Rede (Figura 1 ). Este conceito Web 2.0 aplicado ao 

caracter posicional, implica que qualquer pessoa ou insti

tui~ao possa criar, aceder e difundir informa~ao geo-grafica 

atraves da Internet, independentemente da sua posi~iio, 

localizao;:ao e contexte. 

A Web 3.0 assume-se como uma web tridimensional. 

Um metaverso onde os dados virtuais vao estar disponiveis 
como se de uma realidade se tratasse. 0 utilizador, imerso 

neles, poder<~ navegar pela Rede (no sentido mais literal do 
termo). 

2. Socializao;:ao: uses, utilizadores e novas produtos na 
Internet relacionados com a lnformao;:iio Geografica 

0 desenvolvimento das tecnologias de informao;:ao e 

a evolu~ao da Internet, provocaram uma progressiva 
digita liza~ao das nossas vidas, fazendo ja parte "da nossa 

forma de pensar e t ransmitir a informa~ao, tornando-a num 
bem de primeira necessidade." FERREIRA (2005). 

Com o aparecimento das grandes plataformas 

"pontocom" a importancia de associar a localiza~ao a 
informa~ao aumenta, bem como a partilha de dados 

geolocalizados, (eventos, imagens, locais de int e resse, 
etc) promovida pela corrente "gee" (geo-todo e geo-todos) 
{DAilS, 2008). 
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Figura 1 

Evolu~ao da Web 

(Fonte: v.ww.radasnetworks.com (2007)) 

Segundo as grandes empresas "pontocom" estima

se que 90% da informac;:ao com que trabalhamos 

actualmente esta associada directa ou indirectamente a 

uma localizac;:iio (GRUBER, 2008). 
A publicac;:iio e/ou partilha de dados esta a ser 

realizada segundo duas linhas de trabalho diferentes, mas 

que acabam por estar interligadas, por um lado as 

ferramentas Web 2.0, com as lnfra-estruturas de Dados 

Espaciais Globais (Go~le Earth, Goo~le Maps, MSN 

Virtual Earth, ... ) apoiados pela socializac;:ao da tecnologia 

GPS tern facilitado a produc;:ao e a partilha de cartografia 

de temas que antes nao eram representados em mapas. 

Por outro lado, as lnfra-estruturas de Dados 
Espaciais (I DE), produzidas por instituic;:oes publicas e 
privadas, vieram permitir o progressive intercambio de 

dados entre as partes e o acesso de terceiros com ou sem 

restri~oes (PEREZ et al., 2008) a informac;:ao que antes 
estava confinada a um numero muito restrito de pessoas. 

2.1. Geonavegadores: informac;ao global 

0 aparecimento das grandes empresas "ponto

com" no sector das geotecnologias provocou uma 

revoluc;:ao no mundo geomatico. Goo~le, Microsoft ou 

Yahoo, associadas a empresas como a NASA, a Agencia 

Espacial Europeia ou empresas privadas de Satelites de 

Observac;:ao da Te rra, socializaram a Geomatica a uma 
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velocidade nunca imaginada. Os geonavegadores re

presentam de forma virtual a superficie terrestre o que 

permite uma visualizac;:ao a diferentes escalas em 

func;:iio da qualidade, precisao e resoluc;:ao dos dados 

(PEREZ e Mur1oz, 2006). 

Esta informac;:iio e cada vez mais caracterizada 
pela componente tridimensional, pela evoluc;:ao tem

poral e pela realidade aumentada. Uma outra caracte

ristica comum e a utilizac;:ao de mashups que possibili
tam o desenvolvimento de aplicac;:oes ad-hoc e melho

ram ou complementam os servir;:os base. Sem duvida, 

todas estas ferramentas e dados disponiveis na Internet 
contribuem para uma Rede muito heterogemea de 
produtos, usos e utilizadores e representam uma 

revoluc;:ao na forma de usar a Web, de partilhar os dados 
(agora localizados) e de fomentar a criac;:ao de novas 

estrategias empresariais. Os exemplos desta simbiose 
sao infinitos, contudo podemos tentar classificar tres 

exemplos basicos de usos: 

Utilizador particular que marca no Google Earth 

a localizac;:ao da sua casa; 

A agenda imobiliaria que adiciona no Goo~le 

Earth um catalogo dos locais que comercializa; 
0 registo cadastral que disponibiliza informac;:ao 

publica das suas bases de dados para o utilizador 

comum visualizar. 
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2. 2. lnfra-estruturas de Dados Espaciais: a 

d ivulgac;:ao de cartografia publica 

Uma lnfra·estrutura de Dados Espaciais e um sistema 
informatica composto por um conjunto de recursos 

(catalogos, servidores, programas, dados, aplicac;:<ies, 
paginas Web .. . ) destinados a gerir lnformac;:ao Geogratica 

(mapas, ortofotos, imagens de satelite, top6nimos, .. . ), 

disponfveis na Internet, os quais cumprem uma serie de 
condic;:iies de interoperabilidade (normas, especificac;:oes, 

protocolos, interfaces, etc.) e que permitem que um 
utilizador possa utiliza-los e combina·los de acordo com as 

suas necessidades. 
A Directiva INSPIRE entrou em vigor em Maio de 2007 

- Directiva 2007/2/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho de 14 de Marc;o de 2007 - cria um enquadramento 

que proporciona a abertura duma grande biblioteca carto

gratica digital e actualizavel, integrada e homogenea que 

disponibiliza cartografia do. territorio europeu. Este grande 

projecto permitira combinar informac;:ao e conhecimentos 
do territorio oriundos de diferentes sectores e elaborados 

por distintas autoridades. 
A Peninsula Iberica e um exemplo, tendo ja 

estabelecido varias IDE ' s nacionais, regionais, trans
fronteiric;:as, locais e tematicas. 

Em Portugal, o Sistema Nacional de lnformac;:ao 

GeogrMica (SNIG) foi uma das primeiras IDE's a nivel 

mundial. A funcionar desde 1995, procura ser o centro de 
distribuic;:ao e acesso a dados espaciais a nivel nacional. 0 
SNIG, que pertence ao Institute GeogrMico Portugues (IGP), 
apoiado por suporte legislativo, tem vindo a fomentar e a 

disseminar os principios das IDE· s junto das organizac;:oes 
nacionais. Atraves desta iniciativa pode-se destacar alguns 

exemplos de boas praticas de infra-estruturas locais e 
regionais, como o Geo-Algarve, o Geo-Ac;:ores, I RIG Madeira. 

No caso espanhol, existe tambem uma referenda 

nacional (lnfrastructura de Datos Espaciales de Espana · IDEE) 

que coordena e engloba informac;:ao de todo o territorio. 
A IDEE e um caso exemplar de como a informac;:ao de 

diferentes organismos se congrega num interface comum e 
permite o acesso personalizado aos utilizadores em func;:ao 

dos seus privilegios de acesso. Assim, na IDEE confluem 
dados do SIGPAC (SIG criado para a gestae dos predios 
rusticos e das ajudas europeias a agricultural , 

CARTOCIUDAD e OFICINA VIRTUAL DEL CATASTRO (dados do 
espac;:o urbana) atraves da sua pagina Web. Para alem da 

sua propria interface Web, tambem pode ser 

visualizado no Google Earth, o que facilita a apren
dizagem de alguns utilizadores. 

As IDE ' s OTALEX e SIGNII visam dar a conhecer, 

numa perspectiva cont inua, a realidade do territorio 
transfronteiric;:o, composto pelas regioes do Alentejo 

(Portugal) e da Extremadura (Espanha) e Norte de 

Portugal e Galiza, respectivamente. 

2. 3. 0 caso das cidades digitais 

A tendencia da Geointernet alargou-se tambem 
a digitalizac;:ao das cidades. De facto e cada vez mais 

relevante, a criac;:ao de camadas de informac;:ao digital 

geolocalizada nos espac;:os urbanos que nos da infor
mac;:ao nao apenas do espac;:o ffsico em si mas tambem 

das relac;:oes sociais que ali se estabelecem. Uma parte 
desta informac;:ao resulta da confluencia de varias 

fontes de informac;:ao convencionais (sensores, siste
mas de informac;:ao publicos, ou privados au meios de 

comunicac;:ao) com os meios sociais. A geolocalizac;:ao, 
as etiquetas, as escalas e a densidade de informac;:ao 

surgem, assim como tecnologias e estrategias basicas 

nesta evoluc;:ao (Freire, 2008) . 

No espac;:o urbana digital as utilizadores podem 

ter a sensac;:ao de percorrer as ruas e ate entrar nos 

edificios. Par outre lade, atraves da chamada reali · 

dade virtual aumentada e seguindo a logica do Buil

ding Information Modeling (BIM) poderemos fazer 
reconstruc;:ao de cenarios e de objectos au ate pia· 

neamento e ordenamento do territorio colocando 

possfveis obras au infra·est ruturas numa determinada 

paisagem e prever futuros impactes. 

0 StreetView do Gaogle Earth permite ter a 

sensac;:ao de estar a percorrer as ruas de carro e 

movimentarmo-nos em 360° sobre um ponto. Neste 

momenta, ja podemos passear virtualmente nas ruas de 
muitas cidades dos Estados Unidos e algumas das grandes 

cidades de Espanha, Argentina, Portugal e ltalia entre 
outras. Por outro lado, a Microsoft para alem do seu 

produto "Bird 's eye", (que oferece imagens de forma 
obliqua desde quatro direcr;:oes), oferece tambem o 

Photosynth que usa imagens do mesmo objecto, tiradas 

de angulos e localizac;:oes diferentes, para dar uma 
sensas:ao t ridimensional. 

Tambem o 360° cities (fotografias profissionais) eo 

Panoramic Look Around (fotografias de amadores) ofere
cem uma sensas:ao quase t ridimensional atraves de 
fotografias panoramicas. 

Neste contexte, o conceito de cidade digital 

prende -se com o cristalizar de uma nova visao do 
fenomeno urbana no ambito da sociedade da informac;:ao. 
Do ponto de vista geogrMico, as cidades digitais podem 

ser um ponto de partida para a promos:ao e dinamizas:ao 
territorial, aqui subentendido como marketing territorial, 
sobretudo se se focalizar na criac;:ao de novas infra

estruturas urbanas de informar;:ao e comunicar;:ao. 

Partindo do pressuposto traduzido pelas cidades 
digitais, a ideia e alargar isto a outros "mundos", como 

por exemplo a Terra, Marte, Lua, oceanos, o corpo 
humano, mas tambem a universes dentro de cada 

universe (conceito de meta-mundo), como par exemplo, 
bibliotecas, museus e ate a nossa propria habitas:ao. 
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0 aparecimento da cartografia digital para "nao 
especialistas" revolucionou a nossa forma de usar a 

cidade e o territ6rio e de trabalhar com a informac;:ao 
que tem uma componente espacial (que ate agora 

estava oculta ao utilizador co mum - nao especialista). 

Estes podem agora converter-se em criadores e gesto

res avanc;:ados de informac;:ao para alem de poderem 
trabalhar em rede sem necessidade de estarem agre

gados a uma instituic;:ao formalizada, e sem necessi 
dade de um conhecimento tecnico especializado 

(FREIRE, 2008) . 

3. Tendencias da Geolnternet 

E sumamente complicado fazer vaticinios sabre 

o desenvolvimento futuro de uma tecnologia em fase 
ainda incipiente. Em primeira instancia, pressupoe-se 

que haja um periodo inicial de consolidac;:ao que vai levar a 
uma socializac;:ao do conceito que o democratizara e o 

colocara ao alcance, usa e acesso de qualquer cidadao. 
Ate agora o conceito de Geointernet e pouco 

conhecido e as suas aplicac;:oes embora sejam ja rela

tivamente populares e numerosas estao individualiza · 
das, na medida em que existem muitos usos nao inter

ligados. A tendencia passa pela interoperabilidade de 

todos os servic;:os, o que vai permitir a conectividade e 
a posic;:ao espacial dos dados entre os varies servic;:os 

nas diferentes plataformas. 
Mundo real e mundo virtual convivem cada vez 

mais de forma estreita . A inclusao da componente 
geo-espacial a actual Internet provocara uma duali· 

dade ate agora inedita. A ubiquidade sera parte intrin
seca dos mapas, dos dados e dos cidadaos. Por outras 

palavras, OS mapas serao produzidos a medida das 
necessidades do utilizador, usando dados geocodifica· 

dos previamente disponiveis. Nao e precise que este
jam numas coordenadas concretas, apenas geo-vincu 

lados, ou seja, elementos associados a outros itens que 
tem uma localizac;ao concreta no mundo real, par exemplo, 

os c6digos postais nao tem uma coordenada concret a mas 

podem localizar-se por coordenadas mais ou menos 
aproximadas num determinado sistema de referenda. 

0 posicionamento em tempo real e outro passe 

decisive para a interacc;:ao entre humanos (ou avata 
res) dentro dos meta-mundos na Web. Actualmente 

nao e precise grandes instrumentos nem ser-se um 

cidadao digital para se localizar a posic;:ao de uma 
pessoa em tempo real, um telem6vel consegue·o. A 

utilizac;:ao do telem6vel na nossa sociedade e tao 
elevada que praticamente qualquer pessoa pode ser 

localizada atraves dele. Consequentemente, a intro 
duc;:ao de novos servic;:os dependentes da localizac;:ao 
vai -se estabe lecendo progressivamente. Entre eles, a 
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publicidade sera uma das fontes de financiamento das 
empresas de servic;:os. Publicidade segundo a localiza

c;:ao da pessoa ou o pagamento em func;:ao de uma 
deslocac;:ao serao a possivel estrategia para dar valor 

econ6mico a estes servic;:os. 

A publicidade por localizac;:ao permi tira cent rar
se mais no publico-alva ou targets potenciais. E mais 

um passo na geografia da publicidade. Par exemplo, 

uma pessoa que passe pelas imediac;:oes de um sitio ou 
de uma loja pode receber um anuncio personalizado 

nesse mome nta e Lugar dos servic;:os que estao a sua 
volta. Neste momenta, o conhecimen to da localizac;:ao 
e itineraries das pessoas esta a ser estudado segundo a 

premissa de que a relac;ao entre posic;ao geogratica e 
horarios permite conhecer classes sociais e habitos de 

consume. Uma pessoa que frequenta os centres 

comerciais ao fim de semana e um alva potencial para 
certas empresas, porem se essa pessoa vai a um insti

tute de linguas, ja vai ser um alva para outras. 
Na mesma 6ptica, o pagamento par posic;:ao ofe

recera servic;:os acomodados ao usa concreto. Conhecer a 
posic;:ao e t raject6ria de um veiculo permite que este pague 

par quil6metros percorridos na auto-estrada, sem ter que 
se par portagens em cada saida. Outra potencialidade 

podera ser que quem use o metro ou o autocarro pague 

expressamente par quil6metros percorridos, em vez de 

pagar uma tarifa unica como ate agora, ou par exemplo, os 
vefculos que entrem nos centres hist6ricos das cidades 

paguem uma taxa proporcional ao usa de ruas concretas. 

Outro aspecto relacionado com o anteriormente 

referido, e a sensac;:ao de controlo e vigilfmcia que nas 
ultimas decadas tem vindo a aumentar ent re a populac;ao e 

que assume cada vez mais protagonismo. Este tipo de 
tecnologia ajuda e cria dependencia, ao mesmo tempo que 

compromete quem a utiliza. Por outro lado, a privacidade 
das pessoas coloca-se em causa. Hoje em dia utilizar o 

telem6vel ou pagar com o cartao de credito cria um rasto 
de quem o faz. No futuro veremos o alcance deste rasto. 

Ate agora e de forma oficial, apenas investigac;oes judiciais 
utilizam esta informac;ao sob a supervisao dos agentes de 

controlo e seguranc;a do Estado. De forma pouco ortodoxa, 
tambem as companhias de telecomunicac;oes estao a usa-lo 

para seu proprio beneficia. 0 futuro passa por rever a 

legislac;ao relativa a protecc;:ao de dados e da 

privacidade das pessoas. E evidente a necessidade de 
uma homogeneizac;ao internacional, incluindo a propria 

Rede que nao tern frontei ras. 

Neste sentido, ha uma diferenc;a palpavel no 
modo como as novas gerac;oes assumem o conceito de 

intimidade ou privacidade. Est udos realizados po r 

antrop6logos e psic6logos nas actuais redes sociais 

mostram que os comportamentos dos jovens actuais 
sao muito mais exibicionistas da sua vida intima do 

q ue as anteriores gerac;oes. Assim, a posic;ao fisica de 



"Geolnternet": socializa~ao e tendencias da informa~ao geografica n• 26127- 200712008 

um equipamento, que tenha um endere<;:o "IP" (Inter· 
net Protocol) e um elemento a ponderar se sen\ sus· 
ceptivel de uso publico ou restrito, da mesma maneira 
com o que se passa na actualidade com as ideias poli· 
ticas ou religiosas. 

Considera~oes finais 

Apesar de "Geolnternet" ser ainda um conceito, 
a ideia que lhe esta associada e muito promissora e 
nos pr6ximos anos e possivel pensar que a Internet se 
aproxime dessa linha. Em todo o caso, deve-se ser 
ceptico. A propria Rede esta em renovas:ao continua e 
e dificil avaliar as tendencias futuras. Uma melhoria 
da banda larga deve ser acompanhada por uma melho· 
ria dos metadados associados a informas;ao virtual. 
Sem estes metadados posicionais, a realidade da 
Geolnternet deve ser tomada com cautela. 

0 desenvolvimento das geotecnologias associado 
a evolus:ao da Web e ao avan<;:o da cartografia d igital 
sao partes fundamentais do conceito de Geointernet. 
A socializas;ao da Geomatica gras;as as grandes compa· 
nhias "pontocom" tern fomentado usos e diferentes 
aplica<;:oes da informas;ao geogratica. Em simultaneo, 
assistimos tambem a divulgas;ao de cartografia atraves 
de lnfra-estruturas de Dados Espaciais por parte de 
algumas instituis:oes. 

Hoje em dia, qualquer um pode partilhar dados 
geolocalizados atraves destas plataformas e ter em tempo 
real servis:os "a Ia carte". No entanto, e preciso olhar 
com algum cuidado para esta revolu<;:ao da digitalizas:ao 
da Terra pois, por um lado," temos as questoes da 
privacidade colocadas em causa e por outro existem 
determinadas limitas;oes, nomeadamente erros ao nivel 
da qualidade geometrica, radiometrica, de escalas e pro-

jecs;ao cartogratica, que o olhar de um nao espe·cialista 
nao con segue detectar. 

Em suma, a Geolnternet implica tres elementos ou 
actores principais: por um lado, a Web 3.0 que vai dar 
significado aos pr6prios dados (semantica); por outro a 
estrutura geoposicional dos dados que e organizada a 
partir das lnfra·estruturas de Dados Espaciais; e, por 
ultimo os meta·mundos que trazem a componente t ridi· 
mensional. 
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