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RESUMO

DE SOUZA, Wagner Dias. Uma infraestrutura de dados espaciais acadêmica integrada a
um sistema de informação geográfica voluntária para a UFRRJ. 2020. 150f. Tese (Dou-
torado em Ciência, Tecnologia e Inovação em Agropecuária). Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós
Graduação, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, RJ, 2020.

Governos, empresas e pesquisadores estão desenvolvendo Infraestruturas de Dados Espaciais
(IDE) para melhorar todos os processos de produção, gerenciamento, disseminação e uso de
dados geográficos. As Universidades estão começando a seguir este caminho, existem esforços
para desenvolvimento de IDEs Acadêmicas, que podem ser expandidas e adaptadas para múlti-
plas finalidades. A Informação Geográfica Voluntária (VGI) revolucionou o processo de criação
de dados geográficos, aumentou o volume de dados digitais e facilitou a descoberta de novas
informações, porém ainda existem diversos desafios para definir ou melhorar a qualidade deste
tipo de dado. Existem pesquisas que visam a construção de uma IDE com suporte a dados VGI.
Neste trabalho foi desenvolvido o escopo computacional da IDE acadêmica IDE-UFRRJ. O
principal sistema desenvolvido foi o Geopost, o qual é ambiente VGI integrado ao Geonetwork,
Geoserver e a rede social Facebook. A IDE-UFRRJ tem suporte a dados oficiais e voluntários
e são documentados com metadados no perfil MGB e/ou com metadados dinâmicos usando o
DM4VGI. Os dados voluntários além dos atributos de texto podem ter como geometria pon-
tos, linhas e/ou polígonos, além de mídias digitais extras como fotos, arquivos em geral e links
url. Neste ambiente VGI, também existe suporte para coleta direta de dados voluntários no
formato GeoJSON e KML. O Geopost possui um sistema de recomendação baseado no perfil
e comportamento do usuário, além de ferramentas para análise de dados. Todos os sistemas
estão funcionando online e qualquer pessoa pode contribuir ou acessar os dados públicos. Di-
versos dados VGI foram coletados, avaliados e disseminados para a comunidade acadêmica e
também para cidadãos em geral. Assim, visando uma melhor integração entre a Universidade
e o cidadão, além de ajudar na perpetuação e disseminação do conhecimento gerado em uma
Universidade. Toda a metodologia utilizada para o escopo computacional da IDE-UFRRJ pode
ser reutilizada para construção de outras IDEs acadêmicas.

Palavras-chave: Infraestrutura de dados espaciais. Informação geográfica voluntária. Metada-
dos.



ABSTRACT

DE SOUZA, Wagner Dias. An academic spatial data infrastructure integrated to a volun-
teered geographic information system for UFRRJ. 2020. 150p. Thesis (Doctorate in Sci-
ence, Technology and Innovation in Agriculture). Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós Graduação,
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, RJ, 2020.

Governments, companies and researchers are developing Spatial Data Infrastructures (SDI) to
improve all processes of production, management, dissemination and use of geographic data.
The Universities are beginning to follow this method, there are efforts to develop Academic SDI,
which can be expanded and adapted for multiple purposes. Voluntary Geographic Information
(VGI) revolutionized the process of creating geographic data, increased the volume of digital
data and facilitated the discovery of new information, but there are still several challenges to
define or improve the VGI quality. There are researches that aim to build an SDI with support
for VGI data. In this work, the computational part of the Academic SDI IDE-UFRRJ was
developed. The main system developed was the Geopost, which is a VGI system integrated with
the Geonetwork, Geoserver and social network Facebook. The IDE-UFRRJ supports official
and voluntary data. All IDE-UFRRJ data are documented with metadata using the MGB profile
and/or with dynamic metadata using the DM4VGI. Voluntary data in addition to text attributes
can have points, lines and/or polygons as geometry, as well as extra digital media such as photos,
files and url links. In this VGI system, there is also support for direct collection of voluntary
data in the GeoJSON and KML format. The software Geopost has a recommendation system
based on the user’s profile and behavior, as well as tools for data analysis. All systems are
working online and any citizen can contribute or access public data. Various VGI data were
collected, evaluated and disseminated to various citizens. Thus, aiming at a better integration
between the University and the citizen, besides helping in the perpetuation and dissemination
of the knowledge generated in a University. The entire methodology used for the computational
scope of IDE-UFRRJ can be reused for the construction of other academic IDEs.

Keywords: Spatial data infrastructure. Volunteered geographic information. Metadata..



RESUMEN

DE SOUZA, Wagner Dias. Una infraestructura de datos espaciales académica integrada
con un sistema de información geográfica voluntaria para UFRRJ. 2020. 150f. Tese (Doc-
torado en Ciencia, Tecnología e Innovación en Agricultura). Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós
Graduação, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, RJ, 2020.

1. Introducción

el alto costo de producir datos espaciales (GOODCHILD, 2007), la solución más viable
y eficiente para crear y administrar este tipo de datos es la creación de una Infraestructura de
Datos Espaciales (IDE). Una IDE no es solo un conjunto de software, sino tambíen representa
un conjunto de políticas, tecnologías, estándares y recursos humanos necesarios para la reco-
pilación, gestión, acceso, distribución y uso efectivo de datos geoespaciales (RAJABIFARD;
WILLIAMSON, 2001; NEBERT, 2004). Además de tener el potencial de reducir los costos de
producción y actualización de información geográfica, IDE disminuye la duplicación de datos
y reduce los esfuerzos desde la recopilación de datos hasta la distribución de datos (RHIND,
1999; BLAKEMORE, 2003; MAGUIRE; LONGLEY, 2005).

Una IDE se puede utilizar para apoyar el desarrollo económico, la gestión ambiental y
también mejorar la estabilidad social en los países desarrollados y en desarrollo (WILLIAM-
SON et al., 2003). Se debe permitir que las partes interesadas colaboren entre sí y que haya una
interacción con la tecnología, para lograr objetivos de manera más eficiente en varios niveles
políticos y administrativos (COOPER et al., 2013). Este entorno, además de facilitar el inter-
cambio, la accesibilidad y el uso de datos espaciales, debe establecer un conjunto de métodos
para una gestión integrada de datos y procesos dentro de la IDE de manera eficiente, por lo que
es posible utilizar una IDE incluso en tiempos de crisis para ayudar en el proceso de toma de
decisiones (MANAFI et al., 2018).

Una Volunteered Geographic Information (VGI) es un término definido por Goodchild
(2007) que caracteriza un tipo específico de “user-generated content”, que combina tres elemen-
tos fundamentales: Web 2.0 (O’REILLY, 2007); Inteligencia colectiva (LÉVY; BONONNO,
1997); Neogeografía (TURNER, 2006; HAKLAY et al., 2008). Según (ELWOOD, 2008) y
Olteanu-Raimond et al. (2017), VGI representa un cambio evidente en el contenido, las carac-
terísticas y la forma de crear información geográfica, así como el intercambio, la difusión y el
uso de datos geográficos. Además, VGI tiene un bajo costo de producción en comparación con
los métodos tradicionales de creación de datos geográficos (DENG et al., 2014; NORMAN;
PICKERING, 2018; ZHANG et al., 2018). Hoy se puede encontrar muchos trabajos científicos
que involucran a VGI en relación con preguntas sobre su calidad y credibilidad (SENARATNE
et al., 2017; TRUONG et al., 2017; SU et al., 2017; MORERI et al., 2018).

Uno de los mayores desafíos en el ámbito de VGI es la integración de un sistema VGI
con una IDE. Hay algunos trabajos que proponen algunos métodos o arquitecturas para llevar a
cabo esta integración y analizar cuáles serían los posibles impactos de VGI en una IDE (BRAVO
et al., 2015; DEMETRIOU et al., 2017b, 2017b). Existe un concepto llamado IDE Abierta (del
inglés Open SDI), que es una iniciativa para hacer públicos los datos de gobiernos, empresas
y ciudadanos de una IDE. De esta manera, los agentes no gubernamentales también pueden



difundir sus datos y obtener datos gubernamentales y no gubernamentales de manera fácil y
rápida.

Actualmente, se genera un gran volumen de datos (KITCHIN, 2014; BASIRI et al.,
2019), incluso datos geográficos, recopilados por investigadores y productores de datos de em-
presas, universidades y organismos públicos. Muchos de estos datos terminan siendo perdidos
o rehechos con la misma calidad o incluso con una calidad inferior por otros productores, a me-
nudo porque se desconoce la existencia de los datos públicos o privados existentes. La falta de
sistemas para proporcionar al menos los metadatos de los datos producidos es una de las causas
de este problema. Algunos datos producidos no pueden hacerse públicos por una variedad de
razones, pero al menos los metadatos deben difundirse. Por lo tanto, sería posible obtener la
información de que ya existe una supuesta información con cierta calidad.

En Brasil, los casos de IDE de instituciones educativas son raros (RAMOS; FERREI-
RA, 2015), especialmente cuando se trata de una IDE que tiene un entorno de colaboración
que funciona en la práctica. Sin embargo, en varios países la creación de IDE colaborativos es
una tendencia (CONTI et al., 2018; DEMETRIOU et al., 2017b; BORDOGNA et al., 2017).
Si una universidad difunde sus datos espaciales a partir de una IDE, difunde su producción a
toda la sociedad. Esto ya debería ser una realidad, ya que es precisamente uno de sus deberes
sociales (BRASIL, 2008). Uno de los principales problemas para desarrollar una IDE para una
universidad no está relacionado con problemas o dificultades computacionales y tecnológicas,
sino con relación al cambio en la cultura local de todas las personas involucradas (RAMOS;
FERREIRA, 2015; COETZEE et al., 2017a; COETZEE et al., 2017b). Además, tampoco se
discute, de manera integrada, todos los procesos para la producción de datos espaciales en las
universidades de Brasil. Así, impide que se compartan conocimientos y se presenten sugeren-
cias de mejora. Por lo tanto, dificulta la cooperación mutua entre la comunidad académica y la
población para una mejora integrada en los procesos de producción de datos geográficos.

2. Metodología

Se realizaron varias configuraciones de software, a saber: configuración de dispositivos
de almacenamiento; servidor, acceso remoto y políticas de acceso; configuración de Apache;
habilitar el protocolo HTTPS; configuración de PHP; configuración de MySQL; configuración
de PostgreSQL y PostGIS; configuración de Tomcat; configuración de geonetwork; configura-
ción de geoservidor; configuración de GDAL.

3. Resultado y Discusión

El software de geonetwork es el catálogo de metadatos, el software geoserver es el pro-
veedor de servicios web y el software Geopost es el sistema VGI. Todos los datos pueden
documentarse automáticamente como el perfil DM4VGI y MGB. Los metadatos pueden ser
revisados y reeditados por los administradores de IDE. Todos los sistemas están interconecta-
dos. La Figura 1 muestra el paquete de software IDE-UFRRJ.La Figura 2 muestra el sitio web
Geopost Seropédica.
4. Consideraciones Finales



Figura 1: Ámbito computacional. Fuente: autor.

En este trabajo, se desarrolló el alcance computacional de la IDE académico IDE-
UFRRJ. El sistema principal desarrollado fue Geopost, que es un entorno VGI integrado con
Geonetwork, Geoserver y la red social Facebook. Este software tiene varias funcionalidades y
características como:

A. soporte para contribuciones de puntos, líneas, polígonos, KML y / o GeoJSON;

B. metadatos dinámicos utilizando DM4VGI V2 y metadatos simples utilizando el perfil
MGB;

C. herramientas para filtrar categorías y subcategorías / tipos;

D. motor de búsqueda con características textuales, temáticas, temporales, espaciales y de
calidad;

E. algoritmo para recomendar datos voluntarios personalizados para cada usuario;

F. metadatos y perfil de usuario;

G. herramientas para el análisis de datos;

H. evaluación de calidad de VGI y métodos de validación;



Figura 2: Página de inicio del sitio web de Geopost Seropédica. Fuente: autor.

La implantación de un prototipo de una IDE académica y abierta para el nivel de una uni-
versidad, posibilitó la integración de datos geográficos de la comunidad académica y la pobla-
ción. La metodología resultante de la implementación del alcance computacional IDE-UFRRJ
podrá usarse como base para nuevos IDE académicos. Los siguientes procesos se verificaron
mediante el desarrollo y la optimización de la implementación de un prototipo de IDE-UFRRJ:

A. procedimientos de organización y gerenciamiento de datos espaciales;

B. procedimientos para la recopilación, almacenamiento y difusión de datos geográficos;

C. creación de bases de datos geográficas subdivididas en áreas temáticas y también con
datos temporales;

D. presentación de datos geográficos proporcionados por servicios de mapas interactivos;

E. procedimientos para apoyar la toma de decisiones por parte del ciudadano, gobierno o
empresa;

F. métodos de evaluación y validación de calidad VGI;

G. políticas para la difusión, búsqueda, acceso, uso y privacidad de datos oficiales y volun-
tarios;

H. políticas y métodos de monitoreo del usuario;

I. métodos para mejorar la calidad de los datos voluntarios;

J. políticas y métodos para difundir IDE a la comunidad académica, así como difundir el
conocimiento de las ventajas y beneficios de una IDE académico;



K. perpetuación y difusión de datos, informaciones y conocimientos producidos dentro de
una universidad por profesores, técnicos y otros ciudadanos vinculados a estas dos clases
de profesionales.

Palavras-chave: Infraestructura de datos espaciales. Información geográfica voluntaria. meta-
datos..
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1 INTRODUÇÃO

Os governos municipais fazem de forma contínua a gestão, planejamento, manutenção
e decisões políticas que afetam explicitamente os cidadãos e os recursos financeiros de uma ci-
dade (CARRERA; FERREIRA, 2007). Segundo Goodchild (2007), o mapeamento topográfico,
como uma atividade patrocinada pelo governo, teve seu ápice nas décadas 1950 e 1960 e desde
então vem diminuindo com o passar dos anos. O mapeamento quando é realizado por profis-
sionais exige um conjunto de atividades que são trabalhosas e caras, sendo um dos principais
motivos da diminuição deste tipo de serviço. Assim, os governos cada vez mais reduzem os
trabalhos e investimentos para diminuir os custos e esforços (GOODCHILD, 2007).

Com o elevado custo de produção de dados espaciais (GOODCHILD, 2007), a solução
mais viável e eficiente para criação e gerenciamento deste tipo de dado é a criação de uma
Infraestrutura de Dados Espaciais (IDE). Uma IDE não é apenas um conjunto de softwares, ela
representa um conjunto de políticas, tecnologias, normas e recursos humanos necessários para
a coleta, gestão, acesso, distribuição e utilização eficaz dos dados geoespaciais (RAJABIFARD;
WILLIAMSON, 2001; NEBERT, 2004). Além de possuir um potencial para reduzir custos de
produção e atualização de informação geográfica, a IDE diminui a duplicação de dados e reduz
os esforços desde a coleta até a distribuição dos dados (RHIND, 1999; BLAKEMORE, 2003;
MAGUIRE; LONGLEY, 2005). Porém, no âmbito de IDE, o seu próprio conceito, que foi
originado de uma natureza dinâmica e complexa, ainda está em evolução e pode ser algo difuso
para profissionais, pesquisadores e governos, pois cada IDE pode ter diferentes perspectivas,
dependendo do seu ambiente e necessidade.

Uma IDE pode ser utilizada para apoiar um desenvolvimento econômico, uma gestão
ambiental e também melhorar a estabilidade social em países desenvolvidos e em desenvolvi-
mento (WILLIAMSON et al., 2003). Deve-se permitir que os interessados colaborem entre si e
que haja uma interação com a tecnologia, para atingir os objetivos de forma mais eficiente em
vários níveis políticos e administrativos (COOPER et al., 2013). Este ambiente, além de facili-
tar o compartilhamento, acessibilidade e uso de dados espaciais, deve estabelecer um conjunto
de métodos para um gerenciamento integrado dos dados e processos dentro da IDE de forma
eficiente, assim é possível utilizar uma IDE até mesmo em momentos de crise para ajudar no
processo de tomada de decisão (MANAFI et al., 2018).

Segundo Isa (2016), para um desenvolvimento amplo e eficiente de um ou mais países é
necessário existir uma interação e integração entre várias agências e organizações para fornecer
melhorias para a comunidade em geral. Essas melhorias devem ocorrer em todos os níveis
federais, estaduais e locais do governo. Além disso, os dados espaciais produzidos devem
atender a um projeto específico e todos precisam ser mantidos também na forma de metadados.
A IDE funciona como um conjunto de dados espaciais que estão disponíveis para qualquer
profissional que atua em projetos específicos e que precisa deste tipo de dado espacial (ISA,
2016).

Toda IDE possui um catálogo de metadados (WILLIAMSON et al., 2003; MASSER,
2005; STEINIGER; HUNTER, 2012) para otimizar a busca e recuperação do dado propria-
mente dito. Metadados são dados sobre outros dados. Um tipo específico de metadados são
os metadados geoespaciais. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
metadados geoespaciais descrevem as características, possibilidades e limitações do dado ge-
ográfico com base em uma informação estruturada e documentada possibilitando a criação de
repositórios de dados dessa natureza. O trabalho de Palermo (2006) apresenta mais detalhes
sobre metadados. Portanto, metadados podem ser a documentação oficial do dado geoespacial.
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Os metadados permitem a realização de busca textual, temporal, espacial e/ou temática. Algu-
mas IDEs possuem também metaserviços (WU et al., 2015) que são dados sobre um serviço,
por exemplo, como utilizar o serviço e as suas características de configuração. Existem diver-
sos tipos de serviços em uma IDE, por exemplo, um Web Map Service (WMS) é um serviço na
Internet que permite a visualização do dado a partir de um navegador Web sem a necessidade
de instalar um software específico (STEINIGER; HUNTER, 2012).

Um fenômeno na Web conhecido como “user-generated content” (HOLLENSTEIN;
PURVES, 2010) está aumentando e diversificando a criação de dados fornecidos via ambi-
entes colaborativos (SHRIVER et al., 2013; YILDIRIM et al., 2013; ERIKSSON; ÅKESSON,
2013). Como exemplo deste fenômeno pode-se citar os seguintes projetos: o Youtube1 que é
o maior e mais famoso site de compartilhamento de vídeos do mundo (CHA et al., 2007); a
Wikipédia2 que é um projeto de enciclopédia livre (WHEELER et al., 2008); o mapeamento
voluntário mundial do OpenStreetMap3 (HAKLAY; WEBER, 2008), onde os dados voluntários
possuem uma característica espacial associada; o Flickr4 é sistema web de armazenamento e
disseminação de imagens, inclusive possuindo fotos geolocalizadas (SUN et al., 2013).

Um Geobrowser é um tipo de sistema Web que permite a busca, acesso, visualização e
integração de dados geoespaciais (SCHRADER-PATTON et al., 2010). Assim como uma IDE,
um Geobrowser pode ter dados a partir de uma Volunteered Geographic Information (VGI).
VGI é um termo definido por Goodchild (2007) que caracteriza um tipo específico de “user-
generated content”, combinando três elementos fundamentais: Web 2.0 (O’REILLY, 2007);
Inteligência Coletiva (LÉVY; BONONNO, 1997); Neogeografia (TURNER, 2006; HAKLAY
et al., 2008). Segundo Elwood (2008) e Olteanu-Raimond et al. (2017), VGI representa uma
evidente mudança no conteúdo, característica e modo de criação de informação geográfica, as-
sim como o compartilhamento, disseminação e uso de dados geográficos. Além disso, VGI
possui um baixo custo de produção em comparação a métodos tradicionais de criação de da-
dos geográficos (DENG et al., 2014; NORMAN; PICKERING, 2018; ZHANG et al., 2018).
Hoje pode-se encontrar muitos trabalhos científicos que envolvem VGI em relação aos questi-
onamentos sobre a sua qualidade e credibilidade (SENARATNE et al., 2017; TRUONG et al.,
2017; SU et al., 2017; MORERI et al., 2018).

Atualmente um dos maiores desafios no âmbito de VGI é a integração de um sistema
VGI a uma IDE. Existem alguns trabalhos que estão propondo alguns métodos ou arquiteturas
para realizar essa integração e analisar quais seriam os possíveis impactos de VGI em uma IDE
(BRAVO et al., 2015; DEMETRIOU et al., 2017b, 2017b). Porém, não foi encontrado até hoje
nenhum sistema VGI, aberto a toda a comunidade, que realmente esteja vinculado totalmente
a uma IDE. Por exemplo, para que exista a total integração entre VGI e IDE, o mecanismo de
busca do catálogo de metadados da IDE tem que encontrar um dado VGI que acabou de ser
criado no sistema VGI da IDE. Outro exemplo, encontrar, a partir de uma busca na IDE, um
dado que acabou de ser modificado a partir de uma VGI realizada no módulo colaborativo da
IDE.

Existe um conceito chamado IDE aberta (do inglês Open SDI), sendo uma iniciativa para
tornar público os dados de Governos, Empresas e Cidadãos a partir de uma IDE. Dessa forma,
agentes não governamentais podem também disseminar seus dados e obter dados governamen-
tais e não governamentais de forma fácil e rápida. Alguns países na Europa estão implemen-
tando IDEs nacionais com sucesso, disseminando os dados governamentais. Porém, diversas

1 <https://www.youtube.com/?gl=BR&hl=pt>
2 <https://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page>
3 <https://www.openstreetmap.org/>
4 <https://www.flickr.com/>
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IDEs ainda não estão realmente sendo uma IDE aberta, justamente por não disponibilizar dados
de empresas privadas e cidadãos. Uma IDE só vai atingir todo seu potencial quando realmente
for uma IDE aberta (VANCAUWENBERGHE; LOENEN, 2018). Esta Tese de Doutorado foi
desenvolvida visando o conceito de IDE aberta. Segundo Vancauwenberghe & Loenen (2019),
até o momento de seu trabalho não existiam trabalhos científicos relevantes analisando o uso
de uma IDE realmente aberta. No trabalho de Mulder et al. (2019) foi apresentada uma com-
paração entre algumas IDEs nacionais em relação ao conceito de IDE aberta, a INDE do Brasil
não obteve um bom resultado de acordo com método de avaliação Open SDI Assessment. Este
método teve sua primeira definição apresentada no trabalho de Vancauwenberghe et al. (2018).
Iniciativas de outras IDEs Abertas no Brasil podem ajudar a INDE melhorar seus métodos, po-
líticas e ferramentas para tornar a INDE uma IDE aberta ou pelo menos mais Aberta que o seu
estado atual.

Atualmente gera-se um grande volume de dados (KITCHIN, 2014; BASIRI et al., 2019),
inclusive dados geográficos, coletados por pesquisadores e produtores de dados de empresas,
universidades e órgãos públicos. Grande parte destes dados acabam se perdendo ou são refeitos
com a mesma qualidade ou até mesmo com qualidade inferior por outros produtores, muitas
vezes por não se conhecer a existência do dado público ou privado já existente. A falta de
sistemas para disponibilizar pelo menos os metadados dos dados produzidos é uma das causas
deste problema. Alguns dados produzidos não podem ser divulgados publicamente por diver-
sos motivos, mas pelo menos o metadado deveria ser disseminado. Assim seria possível obter a
informação que já existe um suposto dado com uma determinada qualidade. Portanto, sendo até
mesmo uma forma de marketing para o dado privado que possui o seu valor de mercado. Vários
dados também não podem ser interoperáveis (GIULIANI et al., 2017), sendo um problema para
inferência de informação via cruzamento de dados. Assim, dificultando a descoberta de evidên-
cias científicas para diversas áreas, como agropecuária, recursos naturais, segurança pública,
infraestrutura de cidades e geoprocessamento.

A integração de dados e melhoria dos processos de criação e recuperação de dados geo-
gráficos com a utilização de uma IDE vem sendo discutida em diversos trabalhos pelo mundo há
mais de uma década (NEBERT, 2004; RONZHIN et al., 2019; SANG; AITKENHEAD, 2020).
No Brasil, existe uma iniciativa de IDE chamada de Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais
(INDE) que tem como objetivo “facilitar e ordenar a geração, o armazenamento, o acesso, o
compartilhamento, a disseminação e o uso dos dados geoespaciais de origem federal, estadual,
distrital e municipal” (BRASIL, 2008). Uma tendência natural é surgir várias IDEs temáticas
e regionais que se unam a INDE como um nó em uma rede de dados. Existe, por exemplo, a
IDE-Embrapa como nó da INDE, apresentada no trabalho de Drucker et al. (2015). Existem
outros países que estão desenvolvendo as suas IDEs e estão obtendo resultados significantes
(TUMBA; AHMAD, 2014).

A União Europeia está implementando uma IDE ao nível continental chamada Infras-
tructure for Spatial Information in the European Community (INSPIRE) (CRAGLIA; ANNONI,
2007). A implementação desta IDE está bem desenvolvida e está fornecendo benefícios con-
sideráveis para produtores e usuários de dados geográficos de diversas partes do mundo, prin-
cipalmente para a comunidade da União Europeia (MASSER; CROMPVOETS, 2015). A IDE
INSPIRE teve início oficialmente em 2007 e tem previsão de estar completamente implemen-
tada em 20215. Nem todos os blocos econômicos possuem este tipo de IDE, por exemplo, o
Mercado Comum do Sul (Mercosul) não possui uma IDE similar à INSPIRE. Assim dificultando
muito a interoperabilidade de dados produzidos pelos países pertencentes a este bloco, além de
não minimizar a duplicação de dados e esforços. Outros problemas são o acesso, recuperação,

5 <https://inspire.ec.europa.eu/about-inspire/563>
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gerência e atualização de dados compartilhados por estes países.
Estes mesmos problemas ocorrem em uma escala menor, mas não menos importante,

quando estamos no âmbito de instituições de ensino de um mesmo país. A falta de uma IDE
para cada universidade traz dificuldades para o compartilhamento e disseminação dos dados
produzidos por pesquisadores, professores, técnicos e alunos destas instituições (COETZEE et
al., 2017b; COETZEE et al., 2017a). Segundo Brito et al. (2014) é necessário a colaboração
de diversos grupos dentro da IDE para que este projeto seja bem sucedido, portanto ninguém
sozinho ou grupos isolados podem construir uma IDE de sucesso. Inclusive seria melhor a
criação de uma rede de colaboração entre várias universidades, dessa forma integrando suas
IDE. Assim, trazendo mais benefícios para todos os envolvidos.

A falta de mecanismos e sistemas para integração e análise de dados criados por produ-
tores de dados que estão nas instituições de ensino impõe barreiras para um desenvolvimento
dinâmico e integrado destes ambientes acadêmicos. As agências do governo deveriam dar mais
valor para as IDEs acadêmicas que podem ser a base mais relevante para almejar os objetivos
da INDE (RAMOS; FERREIRA, 2015). Além disso, também não existe uma discussão sobre
todos os processos de produção de dados realizado de forma integrada nas instituições de en-
sino. Assim, impedindo que o conhecimento seja compartilhado e sugestões de melhoria sejam
apresentadas. Portanto, dificulta a cooperação mútua de todas as pessoas envolvidas para uma
melhoria integrada nos processos de produção de dados geográficos. Hoje já existem aplicações
de sucesso de IDE na agricultura, por exemplo o trabalho de Bordogna et al. (2016). Supondo
que uma IDE acadêmica pode possuir os benefícios de uma IDE “genérica”, portanto, pode-se
supor que a agropecuária é uma das áreas que pode se beneficiar com a criação de várias IDEs
para as universidades.

No Brasil são raros os casos de IDE de instituições de ensino (RAMOS; FERREIRA,
2015), ainda mais quando é o caso de uma IDE que possua um ambiente colaborativo que fun-
cione na prática. Porém em diversos países a criação de IDEs colaborativas são uma tendência
(CONTI et al., 2018; DEMETRIOU et al., 2017b; BORDOGNA et al., 2017). Um fator interes-
sante a questionar é o impacto que as VGI causam na qualidade dos dados já existentes em um
sistema, além do impacto nos metadados. Diversos trabalhos científicos abordam a questão da
qualidade da VGI (GOODCHILD, 2009; HAKLAY, 2010; ANTONIOU et al., 2010; COOPER
et al., 2010; HAKLAY, 2010; ELWOOD et al., 2012; GOODCHILD; LI, 2012; VANDECAS-
TEELE; DEVILLERS, 2015; ARSANJANI et al., 2015; SENARATNE et al., 2017). Fornecer
aos cidadãos um ambiente VGI oficial da IDE-UFRRJ vai aumentar a produção de dados e pode
gerar informações importantes que não seriam geradas nem por especialistas e profissionais em
campo ou a partir de análises de imagens de satélite.

Se uma universidade dissemina seus dados espaciais a partir de uma IDE ela difunde
sua produção para toda a sociedade. Isto já deveria ser uma realidade visto que é justamente um
de seus deveres sociais (BRASIL, 2008). Um dos grandes problemas em desenvolver uma IDE
para uma universidade não está relacionado com problemas ou dificuldades computacionais e
tecnológicas, mas sim em relação a mudança de cultura local de todas as pessoas envolvidas
(RAMOS; FERREIRA, 2015; COETZEE et al., 2017a; COETZEE et al., 2017b). Além disso,
também não existe uma discussão, realizada de forma integrada, sobre todos os processos de
produção de dados espaciais das universidades do Brasil. Assim, impedindo que o conheci-
mento seja compartilhado e sugestões de melhoria sejam apresentadas. Portanto, dificulta a
cooperação mútua entre a comunidade acadêmica e a população para uma melhoria integrada
nos processos de produção de dados geográficos.

Uma IDE deve ter a documentação da qualidade de seus dados e disponibilizar servi-
ços para análise e melhoria de seus dados criados por profissionais ou fornecidos a partir de
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VGI. Então é importante um estudo e elaboração de novos e melhores processos para melhoria
da qualidade dos dados de uma IDE principalmente em relação a uma IDE acadêmica de ní-
vel organizacional e/ou institucional. Além disso, uma integração total entre um Geobrowser
colaborativo com uma IDE poderia resolver alguns problemas, por exemplo, facilitar a visua-
lização e uso de dados espaciais, aumentar a base de dados, recuperação eficiente dos dados
criados e editados no Geobrowser e descoberta mais rápida de erros ou problemas nos dados.
Hoje não existe uma IDE que seu mecanismo de busca consiga encontrar, em tempo real, um
dado que acabou de ser criado a partir de uma VGI realizada no Geobrowser vinculado a IDE.
Pois, normalmente, os metadados de um dado VGI que foi criado no Geobrowser não é inserido
diretamente no banco de dados do catálogo de metadados da IDE.

As IDEs deveriam disponibilizar softwares para facilitar a interação com o usuário for-
necendo ferramentas para uma melhor experiência de uso do sistema e uma maior facilidade
de localizar as informações de interesse do usuário. Ao longo do tempo algumas IDEs podem
possuir um grande volume de dados, onde até pode-se estabelecer o paradigma de Big Data (ZI-
KOPOULOS et al., 2011; MCAFEE et al., 2012) dentro da IDE (WANG; YUAN, 2014; YANG
et al., 2017). Se não houver este tipo de ferramenta o usuário pode ficar confuso ao utilizar o
sistema ou não conseguir utilizar todo o potencial da IDE. As IDEs atuais também não possuem
uma forma de fornecer resultados de pesquisas de acordo com o perfil do usuário ou levando
em conta o próprio comportamento do usuário no sistema ou o comportamento padrão de um
grupo de usuários ao qual o usuário atual se enquadre. Este tipo de metodologia, que registra os
metadados do comportamento do usuário, apesar de entrar em um campo filosófico de invasão
ou não de privacidade, é muito utilizado por grandes empresas como a Google6, Microsoft7 e
diversas outras da área de e-commerce (LEAVITT, 2006; BEALL, 2010; GARCIA-ALFARO et
al., 2011; SINGHAL et al., 2017; CHEN et al., 2017). Na grande maioria das vezes a utilização
deste monitoramento é para fornecer ou sugerir produtos ou serviços corretos com maior rele-
vância para cada usuário ou pelo menos para cada grupo de usuários (LU et al., 2015; BATISTA
et al., 2012; ANTHONY et al., 2016). Também pode ser utilizado para simplesmente melhorar
os mecanismos de busca da Web (BÜTTCHER et al., 2016; LEWANDOWSKI, 2015).

Ao se criar uma IDE acadêmica para a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro,
uma série de afirmações devem ser verificadas. A IDE-UFRRJ pode: (P1) minimizar esforços
de produção de dados? (P2) evitar duplicação de dados? (P3) facilitar a coleta, gerenciamento,
distribuição e acesso aos dados e informações geográficas produzidos pelos pesquisadores ou
instituições públicas? (P4) aumentar a base de dados utilizando um Geobrowser colaborativo
para coletar novos dados fornecidos voluntariamente pela população? (P5) compartilhar co-
nhecimentos e métodos em todas as etapas de produção dos dados? (P6) receber VGI para
avaliação, validação, melhoria e atualização dos dados da IDE; (P7) facilitar a interoperabi-
lidade de dados (P8) fornecer serviços para melhoria da qualidade dos dados criados a partir
de contribuições VGI? (P9) disseminar os produtos e conhecimentos gerados pela universidade
para toda a população?

Algumas perguntas devem ser verificadas em relação à criação de um sistema VGI oficial
integrado a uma IDE acadêmica: (P10) o sistema VGI pode aumentar e facilitar a produção de
dados? (P11) Este software pode melhorar a qualidade dos dados a partir de VGI sobre os
dados oficiais? (P12) Este sistema pode obter dados importantes que não seriam gerados a
partir de análises de imagens de Sensoriamento Remoto ou dados coletados em campo por
profissionais? (P13) será possível fornecer uma definição da qualidade de cada VGI coletada?
(P14) essa integração vai ampliar a disseminação destes dados na Web? (P15) a integração de

6 <https://about.google/>
7 <https://www.microsoft.com/sv-se/>
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alguns softwares da IDE com redes sociais pode fornecer algum benefício para os dados ou para
os usuários?

Um sistema VGI, normalmente, disponibiliza um mecanismo de busca com caracterís-
tica textual, temporal, espacial e temática. Existem algumas questões a se verificar em relação
a pesquisa de dados em sistemas VGI: (P16) será que é possível a criação de uma nova busca
baseada em perfil e comportamento do usuário dentro do sistema VGI? (P17) este novo méto-
dos de busca pode melhorar a eficácia da recuperação de dados? (P18) será que este método
pode tornar o processo de busca personalizado para cada usuário ou para cada grupo de usuá-
rios? (P19) quanto mais o usuário utilizar o sistema, melhor seria a relevância dos resultados
do mecanismo de busca da IDE? (P20) será que este método de busca, similar aos sistemas de
E-commerce, pode melhorar a experiência de uso do sistema VGI?

Este trabalho possui duas principais hipóteses para serem analisadas e comprovadas
cientificamente.

(H1) Um sistema VGI pode ser integrado a uma IDE acadêmica para coletar, gerenciar,
avaliar, validar, perpetuar e disseminar dados oficiais da Universidade e dados voluntários da
comunidade acadêmica, empresas e cidadãos.

(H2) Um sistema VGI pode ser integrado a redes sociais, gerar automaticamente meta-
dados no perfil MGB e no padrão DM4VGI V2, usar dados do tipo espacial em seu banco de
dados, disponibilizar busca textual, temporal, temática, espacial e por qualidade, marcar VGIs
que podem ser resolvidas por Governo, Empresa e Cidadão, ter suporte a ponto, linha, polígono,
KML e GeoJSON, possuir ferramentas de análise de VGI, criar serviços de mapa na Web auto-
maticamente, conter métodos de melhoria e definição da qualidade VGI e oferecer um sistema
de recomendação de VGI com base em metadados e perfil de usuário.

O objetivo geral deste trabalho é desenvolver os produtos computacionais necessários
para uma IDE acadêmica e aberta para o nível organizacional ou institucional para a Univer-
sidade Federal Rural do Rio de Janeiro (IDE-UFRRJ). A IDE-UFRRJ deve estar integrada a
redes sociais e possuir suporte a VGI, metadados dinâmicos, serviços Web e sensível ao com-
portamento do usuário.

Para obter sucesso no objetivo geral foram realizados os objetivos específicos (OE) des-
critos a seguir:

A. Desenvolver um sistema VGI com suporte a metadados;

B. Criar um método de integração do sistema VGI com todas as características da hipótese
2 (H2) deste trabalho;

C. Configurar e personalizar um catálogo de metadados para a IDE-UFRRJ com suporte ao
Perfil MGB;

D. Disponibilizar serviços Web para a IDE-UFRRJ;

E. Criar um método para integrar o sistema VGI ao catálogo de metadados;

F. Criar um método para integrar o sistema Web colaborativo ao software responsável por
geração de Web Services da IDE;

G. Disponibilizar estes sistemas na internet e realizar um estudo de caso sobre a IDE-UFRRJ;
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2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 Infraestrutura de Dados Espaciais

Ao se trabalhar com produção e compartilhamento de dados espaciais, a tendência é
gerar um grande volume de dados (JANELLE; GOODCHILD, 2018). Para garantir o gerencia-
mento completo de dados em um sistema que possui um rápido crescimento de dados espaciais
é necessário o uso de uma IDE (RAJABIFARD et al., 2002; OTHMAN et al., 2017; JANELLE;
GOODCHILD, 2018). A IDE fornece uma base para a recuperação, avaliação e utilização de
dados geoespaciais para todas as pessoas com acesso à internet. Uma IDE não pode deixar
de possuir uma política concreta sobre o compartilhamento de dados. Além disso, deve-se ter
dados com boa qualidade (OTHMAN et al., 2017). Pesquisadores, governos e membros de or-
ganizações públicas e privadas de países de várias regiões do mundo estão focados na produção
e evolução de IDEs e outras redes de informação. Este pode ser um ponto chave para revoluci-
onar e aprimorar as políticas e administrações públicas, além de melhorar todo o processo para
produção e análise de dados (NEDOVIC-BUDIC et al., 2011).

Antes da implantação de uma IDE é importante realizar um levantamento sobre questões
relevantes em relação a alguns futuros produtores de dados e também desenvolvedores da IDE.
Pode-se utilizar entrevistas formais para descobrir: se alguns já trabalham e conhecem a tec-
nologia SIG; se tem equipamentos para trabalhar com SIG; se já foram submetidos a políticas
de tratamentos de dados geoespaciais; se já usaram algum padrão para produzir dados geoes-
paciais. Também é importante questionar se as pessoas têm a prática de compartilhamento de
cultura e conhecimento, se já participaram de colaboração entre setores público e privado e se já
utilizaram um banco de dados geoespaciais. Outras perguntas podem ser realizadas colocando
em pauta o uso e o crescimento de SIG para tomada de decisão (OTHMAN et al., 2017).

Visando a disponibilização deste sistema para todos, utiliza-se o conceito de Geoportal,
a palavra “portal” se deriva do latim “porta” e significa porta de entrada. Assim, um Geoportal
é uma porta de entrada para uma coleção ou conjunto de recursos de informação, que inclui
conjunto de dados, serviços, cookbooks, notícias, tutoriais, ferramentas e uma coleção orga-
nizada de links para muitos outros sites que fornecem informação geográfica georreferenciada.
Pode-se dizer que um Geoportal é um website que possui um ambiente centralizado, com dados
descentralizados, que permite uma integração dos usuários e produtores de dados, tanto para o
compartilhamento quanto para discussão sobre os dados. Assim, pode-se evitar a duplicação de
esforços, incoerências, atrasos, confusão e desperdício de recursos (MAGUIRE; LONGLEY,
2005). No trabalho de Bordogna et al. (2016) é apresentada uma arquitetura de IDE que possui
um Geoportal. A Figura 2.1 possui a representação gráfica desta arquitetura.

Uma IDE deve possuir de forma padronizada e objetiva a documentação da qualidade
de todos os dados espaciais disponíveis (MASSER, 2005; COLEMAN et al., 2016). Sempre
que possível os desenvolvedores da IDE devem definir políticas para melhor fornecer serviços
para visualização, edição, análise e melhoria de dados, sejam estes criados por profissionais ou
fornecidos a partir de VGI (BORDOGNA et al., 2016; DEMETRIOU et al., 2017b). Então é
importante um estudo e elaboração de novos e melhores processos para melhoria da qualidade
dos dados de uma IDE (BUDHATHOKI et al., 2008).

Segundo Hjelmager et al. (2008) todas as pessoas envolvidas com uma IDE podem
atuar em categorias ou papéis que possuem funções bem definidas com características distintas,
porém uma mesma pessoa pode atuar em mais de uma dessas categorizações. A Tabela 2.1
contém os principais interessados (Stakeholders) e suas funções em uma IDE (HJELMAGER
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Figura 2.1: Geoportal em uma arquitetura de IDE. Fonte: Traduzido de Bordogna et al. (2016).

et al., 2008).
Uma IDE pode integrar dados de fontes oficiais com dados VGI. Pode-se também in-

tegrar dados de diversas formas de produção de dados como imagens de satélites, fotos aéreas
criadas com a utilização aviões ou mesmo drones, além de dados coletados em tempo real no
local, com o auxílio de um smartphone ou outro equipamento com câmera, giroscópio e Glo-
bal Navigation Satellite System (GNSS)8. Uma IDE pode fornecer mecanismos ou ferramentas
para interoperabilidade entres estes dados (BORDOGNA et al., 2016). Dessa forma, sendo um
ambiente muito eficiente para ajudar pesquisadores no cruzamento e inferência de dados. Além
disso, é possível realizar análises sobre uma série temporal de dados, pois é possível armazenar
e gerenciar todas as alterações dos dados de uma IDE ao longo de um período de tempo (BOR-
DOGNA et al., 2016). Ferreira et al. (2015) propõem uma arquitetura de IDE que possui suporte
a series de dados espaciais temporais, na Figura 2.2 pode ser visto em detalhe essa proposta.

Os avanços das tecnologias como posicionamento geoespacial, mapeamento na Web,
comunicação de celular e serviços baseados em colaboração já ultrapassaram a visão dos arqui-
tetos de IDE no mundo todo. Isso ajudou na crescente aproximação das pessoas com sistemas de
informação online e sistemas colaborativos em tempo real (COLEMAN et al., 2009). Segundo
Richter et al. (2010) as pessoas podem ter diversos pontos de vista e atuar de várias formas em
uma IDE, por exemplo, as pessoas podem atuar fazendo o papel de fabricantes da IDE. Como
fabricantes de IDE, as pessoas movimentam a IDE a partir de ações e comportamentos, em al-
guns casos têm personalidades individuais. Assim, as pessoas compartilham dados geográficos,
desenvolvem padrões de metadados e formulam políticas e critérios de monitoramento para o
desenvolvimento da IDE (RICHTER et al., 2010).

Mesmo no início de 2018 as IDEs que possuem um módulo colaborativo são raras,
porém cada dia surgem novas IDEs com essa característica e pode se tornar uma tendência
mundial (DEMETRIOU et al., 2017b; DEMETRIOU et al., 2017a). Um fator interessante a
8 <https://www.gps.gov/>
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Tabela 2.1: Principais interessados Stakeholders de um IDE. Fonte: (HJELMAGER et al.,
2008).

Interessados (Stakehol-
der)

Descrição

Criador de Políticas Define as políticas de uma IDE e todos os seus
interessados (Stakeholders)

Produtor Produz dados ou serviços da IDE

Provedor Fornece dados ou serviços aos usuários de uma
IDE

Corretor Reúne usuários e prestadores de serviços e au-
xilia na negociação de contratos entre eles

Revendedor de Valor
Agregado

Adiciona um novo recurso a um produto ou
grupo de produtos existente e, em seguida, o
torna disponível como um novo produto

Usuário Final Usa a IDE para uma finalidade específica

questionar é o impacto que as VGI causam na qualidade dos dados já presentes no sistema,
além do impacto nos metadados. Diversos trabalhos científicos abordam a questão da qualidade
da VGI (GOODCHILD, 2009; HAKLAY, 2010; ANTONIOU et al., 2010; COOPER et al.,
2010; ELWOOD et al., 2012; GOODCHILD; LI, 2012; SENARATNE et al., 2017).

O envolvimento de diversas pessoas de várias partes do mundo com a produção, com-
partilhamento e criação de dados espaciais parece promissor, mas também requer uma recon-
ceitualização de um usuário de IDE como produtor e analisador de dados (BUDHATHOKI et
al., 2008). Além disso, há inúmeros exemplos de sistemas de participação pública na infor-
mação geográfica, onde os indivíduos interessados oferecerem uma entrada e um retorno para
profissionais e comunidades de interesse (COLEMAN et al., 2009).

As IDE’s também podem ser customizadas para alguns níveis de abrangência, existem
IDE’s para o nível global, continental, nacional, regional, estadual, municipal ou organizaci-
onal. Algumas IDEs de grande porte como a INSPIRE necessitam da efetiva participação de
vários Governos para o seu desenvolvimento, pois abrangeria quase um continente inteiro e
levaria anos para ser implantada com sucesso. No caso de uma IDE como a INSPIRE a inte-
gração dos dados vai além das fronteiras culturais e envolve até mesmo aspectos particulares da
linguagem de cada um dos povos. Todos os países que adotarem a INSPIRE podem ter diver-
sos benefícios para otimizar todos os processos de produção, recuperação e disponibilização de
dados geográficos (CRAGLIA; ANNONI, 2007; MASSER; CROMPVOETS, 2015).

Um problema que ocorre em alguns países é o desenvolvimento de projetos de orga-
nizações individuais e setores privados sem uma validação correta sobre os dados espaciais
utilizados para alcançar os objetivos de uma determinada tarefa ou processo que utiliza este
tipo de dado de forma direta ou indireta (ISA, 2016). Segundo Akinyede & Boroffice (2004),
diversos fatores contribuem para o subdesenvolvimento de alguns países, como a coleta de da-
dos de má qualidade, problemas de organização e gestão de dados, falta de infraestrutura de
qualidade e a falta de capacitação técnica humana para trabalhar no gerenciamento e ampliação
dos recursos naturais de forma sustentável. Segundo Isa (2016), o governo tem a obrigação de
facilitar o acesso a dados geográficos de boa qualidade, além de tentar melhorar a qualidade
destes dados. Além disso, este autor também afirma que os dados devem ser documentados
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Figura 2.2: Arquitetura de uma Infraestrutura de Dados Espaciais. Fonte: Traduzido de Fer-
reira et al. (2015).

utilizando metadados, incluindo os dados provenientes do setor privado e outras organizações
não governamentais. Portanto, o desenvolvimento sustentável é dependente de dados espaciais
e seus metadados (ISA, 2016).

Um outro grande desafio no âmbito de uma IDE é quando uma lei atinge diretamente
o funcionamento de algum processo dentro da IDE. No trabalho de Schweers et al. (2016) é
mostrada uma realidade de uma IDE na Alemanha que possui dados de pesquisa de opinião.
Existem leis na Alemanha que impedem a divulgação de certos dados que podem identificar a
pessoa que aceitou participar de uma pesquisa de opinião, justamente por questões de segurança
e privacidade. Assim, uma IDE na Alemanha deve ter mecanismos e ferramentas para divulgar
as informações de forma correta, mas que não seja possível identificar as pessoas de alguma
forma (SCHWEERS et al., 2016). Portanto, uma IDE deve sempre estar em conformidade com
a legislação dos países que envolvem a IDE.

Segundo Dutta & Jayasinghe (2015) para desenvolver corretamente uma IDE para uma
utilização efetiva para pesquisa, desenvolvimento e tomada de decisões é preciso entender a
fundo a tecnologia de SIG. Ainda segundo Dutta & Jayasinghe (2015) uma IDE pode ser uti-
lizada para trabalhar até mesmo com dados sobre mudanças climáticas mesmo em regiões de
difícil acesso. Porém, existem desafios na concepção, construção, implementação e manuten-
ção de uma IDE para este fim. Para se obter uma plataforma padrão é preciso de vários métodos
para analisar uma série de fatores e problemas. A falta de padrões e práticas em comum faz
com que cada entidade encontre sua própria forma de resolver um determinado problema. Por-
tanto, uma IDE para o nível nacional pode permitir a comunicação e colaboração de todos esses
grupos para melhor atingirem os seus objetivos em tempo real e com um máximo de eficiência
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e eficácia (DUTTA; JAYASINGHE, 2015).
O mesmo ocorre, em escala menor, quando trata-se de um conjunto de pessoas no âm-

bito de uma universidade querendo resolver um determinado problema. Cada pessoa pode ter
sua própria metodologia para analisar, amenizar ou resolver um determinado problema. Sem
um ambiente para que todos possam interagir e cooperar, inevitavelmente existirá uma perda de
eficiência e eficácia durante os processos de gerenciamento ou solução do problema em questão
(RAMOS; FERREIRA, 2015; COETZEE et al., 2017b). Existe uma comunidade acadêmica
nos EUA que afirma que os cidadãos possuem um grande potencial para criação de dados geo-
gráficos, além disso, estão tornando este novo tipo de produção de dados como uma atividade
estratégica e prioritária (COUNCIL et al., 2010).

Uma IDE pode ajudar no processo de capacitação e evolução das organizações que são
responsáveis pela tomada de decisão sobre assuntos vinculados ao meio ambiente. Para melho-
rar a qualidade de dados espaciais, além do uso de uma IDE deve existir uma motivação entre
os departamentos governamentais e todos os stakeholders da IDE. Dessa forma, uma IDE bem
organizada, funcional, com uma abrangência nacional e visando conceitos fundamentais da pre-
servação do meio ambiente, com o passar do tempo, pode gerar benefícios para as principais
agendas de desenvolvimento e meio ambiente (CHANDLER et al., 2016).

Uma IDE pode fornecer boas fontes de dados para pesquisa e consultoria. Portanto, po-
dem beneficiar os setores públicos e privados. O objetivo de algumas IDE na área da agricultura
é apoiar a decisão de empresas e pessoas do setor agrícola, tudo isso levando em consideração a
proteção, melhoria e recuperação de solos (DAHLHAUS et al., 2018). Existem IDE que podem
permitir o acesso de dados de monitoramento ambiental, instalações agrícolas e de aquicultura,
como no caso da IDE da Polônia. Uma IDE pode ajudar em todo o processo de conservação da
natureza e gestão ambiental (ZWIROWICZ-RUTKOWSKA; MICHALIK, 2016). A inovação,
melhoria e ampliação dos métodos e técnicas na Geociência são fundamentais para melhorar o
mapeamento e gerência de terras para a agropecuária. Portanto são fatores fundamentais para a
produção agropecuária (DRUCKER et al., 2015).

No Brasil existe uma série de problemas em relação aos dados espaciais pertencentes a
instituições, setores e pessoas, por exemplo, alguns destes problemas são o armazenamento rea-
lizado de forma errada, a falta de informações sobre a origem da produção do dado e a ausência
da descrição da qualidade do dado. Assim, estes problemas estão relacionados a acessibilidade
e credibilidade dos dados. A INDE está tentando resolver estes problemas. Porém, as univer-
sidades demoraram mais para trabalhar com a ideia de construção de IDE acadêmica. A maior
parte dos dados espaciais produzidos nas universidades se perdem no laboratório de pesquisa
ou membros da comunidade demandam muito esforço e tempo para poder recuperar um dado.
Além disso, o dado quando é recuperado muitas vezes está sem nenhuma documentação ou
informações necessárias para a sua utilização de forma correta (BRITO et al., 2014).

2.2 Infraestrutura de Dados Espaciais Acadêmicas

Uma IDE para uma universidade precisa primeiro estabelecer alguns pontos chaves, por
exemplo, disseminar e melhorar a cultura cartográfica, realizar um treinamento profissional de
seus futuros usuários, oferecer cursos específicos para os desenvolvedores da parte de software
da IDE, obter imagens de satélite e mapas digitais como base inicial da IDE, explicar a utili-
dade e vantagens do uso de uma IDE para todos os envolvidos. Além das vantagens de uma
IDE em geral, uma IDE de universidade possui outras vantagens como, potencializar pesquisas
específicas da universidade, melhorar o material didático produzido e disponibilizar todo o co-
nhecimento geoespacial produzido dentro da universidade para toda a população, não somente
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para a comunidade acadêmica (FRONZA, 2016; MACHADO; CAMBOIM, 2019). Uma IDE
acadêmica com mecanismos e sistemas para integração e análise de dados criados pela comu-
nidade acadêmica, órgãos do setor público ou privado e dados voluntários de cidadãos pode ser
a chave para o começo de um desenvolvimento dinâmico e integrado de um país ou pelo menos
dessa instituição (COETZEE et al., 2017a).

Uma IDE acadêmica inicialmente conta com uma equipe de especialistas que gerenciam
a própria IDE. Com o passar do tempo, além da evolução da IDE, pode-se capacitar novas
pessoas de diferentes áreas do conhecimento para trabalhar com SIG e IDE de forma correta e
ágil dentro do âmbito da IDE em questão. As práticas e métodos de criação e gerenciamento de
produtos geoespaciais podem ficar melhores aumentando a qualidade dos dados ou reduzindo o
custo, tempo e esforço de produção de dados espaciais (COETZEE et al., 2017a; COETZEE et
al., 2017b).

2.2.1 Trabalhos correlatos de IDEs para universidades

Com base na proposta de Stakeholders para uma IDE, apresentada no trabalho de Hjel-
mager et al. (2008), a pesquisa de Coetzee et al. (2017a) apresenta uma arquitetura de Stakehol-
ders em uma IDE no âmbito acadêmico. Essa definição de interessados e suas funções em uma
IDE acadêmica pode ser visto na Figura 2.3. No trabalho de Guan et al. (2011) é apresentada
uma relação institucional entre o Center for Geographic Analysis (CGA), o Harvard Map Col-
lection (HMC) e outras organizações da Harvard University com relação ao acesso, análise e
serviços de dados geográficos, além de treinamento e suporte para seus usuários finais. Essa re-
lação institucional é detalhada na Figura 2.4. O projeto de biblioteca digital chamado Harvard
Geospatial Library (HGL) pode ser analisado no artigo de Siegel et al. (2004).

Figura 2.3: Todos os Stakeholders de uma IDE acadêmica. Fonte: Traduzido de Coetzee et al.
(2017a).
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Figura 2.4: A relação institucional entre CGA, HMC e outras organizações. Fonte: Traduzido
de Guan et al. (2011).

Na University of Twente na Holanda existiu um projeto em 1999 chamado de Common
Database Project (CDP), apesar de não ter um nome de IDE segue os mesmos conceitos básicos
de uma IDE. O objetivo do CDP era gerenciar e compartilhar dados espaciais e a experiência
de seu uso. Começou com projetos educacionais e depois com pesquisa e consultoria. Este pro-
jeto mostrou para todos os envolvidos uma nova forma de trabalhar com dados geoespaciais,
desde a coleta até a distribuição deste tipo de dado. Este projeto foi útil para a equipe de de-
senvolvimento desta IDE, onde os desenvolvedores puderam treinar suas habilidades de criação
de software e de definição de políticas de acesso. Também foi possível trabalhar, sempre que
possível, com conceitos de padrões abertos e soluções de código aberto. Porém, esta IDE não
obteve sucesso e caiu em desuso com o passar do tempo. Justamente por falta de incentivo e
motivação do usuário final. Não existia nem mesmo um serviço de WMS na época desta IDE
(COETZEE et al., 2017b).

Na University of Groningen, também na Holanda, existiu um projeto de IDE chamado
Geodienst e que tinha como missão melhorar a pesquisa a partir de uso de dados espaciais.
Essa IDE seria utilizada para facilitar a pesquisa científica. Todos na universidade poderiam
realizar um login para um sistema Web GIS baseado na linguagem de programação ALGOL.
Neste sistema o usuário podia apenas procurar e baixar dados. Existia também dados de fontes
externas. Era utilizado o sistema gerenciador de banco de dados Oracle para armazenar a grande
parte dos dados presentes na IDE. Além da comunidade acadêmica, pessoas vinculadas ao setor
imobiliário usavam muito essa IDE. A importância do uso de IDE era amplamente divulgada
em diversos cursos, não apenas os tradicionais cursos que usam dados geográficos. Não é bom
concentrar apenas na parte de software e hardware da IDE, igual a CDP citada anteriormente,
mas também em SIG e comunicação. A Geodienst criou um grande portfólio de casos de uso
com orçamento limitado (COETZEE et al., 2017b).

13



O Institute of Geoinformatics na VSB - Technical University of Ostrava (VSB-TUO),
na República Tcheca, participou do desenvolvimento e implantação de um sistema de meta-
informação chamado de MetaInformation Database System (MIDAS). O sistema possuía dados
e metadados geoespaciais. O MIDAS tinha como objetivo inicial obter um conjunto de dados
geoespaciais e software de processamento espacial. Também registrava serviços de geoproces-
samento desenvolvidos para apoiar pessoas dentro ou fora da universidade. Este projeto tinha
dados produzidos internamente pela comunidade acadêmica e também dados produzidos por
pessoas externas à universidade. Infelizmente foi difícil convencer as pessoas da importância
dos metadados, o compartilhamento de dados, a padronização de alguns processos e tiveram
que fechar o projeto. Sem uma política bem definida é impossível criar uma IDE acadêmica de
nível universitário (COETZEE et al., 2017b).

No chile o Research Centre for Sustainable Urban Development (CEDEUS) possui uma
IDE com dados básicos, mas necessários. A ideia é compartilhar dados que são produzidos
ao longo de uma pesquisa. Assim é possível capacitar estudantes e pesquisadores de forma
mais eficaz e eficiente na área de SIG. A IDE possui dados bem diversificados. Além de dados
geográficos o sistema disponibiliza outros produtos da universidade em diversos formatos de
arquivo. Essa IDE utiliza a plataforma GeoNode para acessar, armazenar e gerenciar os da-
dos. Existem três tipos de usuários nesta IDE: o time SIG/IDE (produtor de dados e serviços),
pesquisadores (produtor de dados) e o público em geral. Essa IDE tem pouca participação dos
produtores de dados, porém está crescendo o número de acessos a esta IDE, portanto existe uma
demanda por este tipo de sistema (COETZEE et al., 2017b).

A University of the Witwatersrand (Wits) situada na cidade de Joanesburgo na África
do Sul possui um projeto de IDE que está em fase inicial para disponibilizar mapas e imagens
de satélite a partir de um Web-GIS. O público alvo seria tanto a comunidade acadêmica como
qualquer outro cidadão que tiver interesse nos dados desta IDE (COETZEE et al., 2017A).

A Wroclaw University of Environmental and Life Sciences situada na Polônia possui um
projeto chamado Academic Geo Hub Platform que possui uma rede social. Na Polônia, os pes-
quisadores têm acesso gratuito aos dados coletados pelas administrações públicas, além disso o
acesso é muito mais abrangente do que o cidadão comum. Essa IDE visa uma troca de dados
controlada entre pesquisadores e estes órgãos do governo. Os usuários podem postar alguns da-
dos e decidem se estes dados vão estar ou não estar disponíveis para outros usuários. Nesta IDE
se utiliza o Geonode e o PostGIS que são livres, estes softwares são detalhados neste documento
em seções posteriores. Porém, possui um software proprietário AllegroGraph. Existe também
uma representação gráfica de metadados. Os mapas criados a partir de uma VGI podem estar
disponíveis para qualquer outro usuário. Existe um Uniform Resource Identifier (URI) único
para cada dado da IDE. Os produtores são a comunidade acadêmica e alguns poucos setores
do governo que concordaram em disponibilizar os dados nesta IDE. O consumidor também é a
própria comunidade acadêmica (COETZEE et al., 2017b).

O Centro de Coleta, Sistematização, Armazenamento e Fornecimento de Dados (CE-
SAD) localizado na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU-
USP) ajudou no desenvolvimento de um projeto que iniciou em 2012 chamado Concepção, de-
senvolvimento e implementação de uma Infraestrutura de Dados Espaciais da Universidade de
São Paulo, ou seja, a IDE-USP. A arquitetura desta futura IDE da Universidade de São Paulo
(USP) chama de IDE-USP pode ser vista na Figura 2.5 (NADER, 2012).

A seguir é apresentada uma transcrição direta, retirada do site da CESAD, contendo
informações relevantes sobre os objetivos da IDE-USP definidos em 2012.

O projeto tem como objetivo conceber, desenvolver e implementar uma infra-
estrutura que viabilize a organização, sistematização e compartilhamento do
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Figura 2.5: Arquitetura Computacional da IDE da USP. Fonte: (NADER, 2012).

acervo de dados espaciais (mapas, dados georreferenciados, imagens de saté-
lite, fotografias aéreas, entre outros) produzidos, adquiridos e utilizados pela
Universidade de São Paulo. São objetivos específicos: a) desenvolvimento de
um Sistema Gerenciador de Metadados (descrição sobre os dados), que via-
bilize a organização e gerenciamento dos dados espaciais da Universidade de
São Paulo. b) implementação de um Catálogo Web de Metadados e Dados
Espaciais, que atue, via internet, como instrumento de pesquisa e acesso aos
dados espaciais da Universidade de São Paulo. c) difusão pública dos dados
espaciais, seja na forma de metadados, seja na disponibilização dos dados,
nos casos em que esses possam ser compartilhados, permitindo a integração a
grandes redes mundiais de disponibilização de dados espaciais, além da dis-
ponibilização de dados informações para a sociedade (NADER, 2012).

A Universidade Federal do Paraná (UFPR) e Universidade Federal de Viçosa (UFV)
estão em uma fase inicial do desenvolvimento de suas IDE acadêmicas. Ambas estão envolvidas
em um projeto chamado Rede IDEA que visa a integração de todas as IDE acadêmicas do Brasil.
Sobre a rede IDEA a seguir é apresentada uma melhor definição:

A Rede de Pesquisa em Infraestrutura de Dados Espaciais Acadêmica (REDE
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IDEA) pretende potencializar os esforços de pesquisadores e tornar mais curto
e sólido o caminho para a construção inovadora de uma Infraestrutura de Da-
dos Espaciais (IDE) nas instituições de ensino superior, articulada com as
IDEs municipais, estaduais e federal, que contemplem as demandas de en-
sino, pesquisa e extensão das universidades, bem como demandas da legisla-
ção sobre acesso à informação que indicam a publicação para uso público de
dados produzidos por instituições públicas das três esferas de governo (Site
Rede IDEA9).

No artigo de Brito et al. (2018) encontra-se os principais objetivos do projeto Rede
IDEA:

Espera-se assim promover o acesso, compartilhamento, disseminação, uso e
reuso, sem desperdício de recursos humanos ou financeiros, de dados espa-
ciais e de seus metadados, incentivando as instituições para que criem me-
canismos nesse sentido. Com a REDE IDEA espera-se ainda compartilhar
ideias, processos e resultados de pesquisa, construindo de forma articulada e
aprofundada o conhecimento inovador (BRITO et al., 2018).

A IDE acadêmica da UFPR (IDEA-UFPR10) está online, porém com poucas opções,
pequena base de dados e com problemas em sua interface. Os desenvolvedores da IDEA-UFPR
optaram pela utilização do GeoNode11 versão 2.8, o qual é um sistema Web para desenvolvi-
mento de Sistemas de Informações Geoespaciais e para a implantação de uma IDE. Pode ser
analisada a arquitetura do Geonode na Figura 2.6. Essa arquitetura usa o Openlayers como
primeiro software para contado com usuário final, que muitas vezes não possui conhecimento
avançado em produção de mapas. O Geoserver é utilizado como um software intermediador
entre o Openlayers e uma base de dados espaciais.

A IDE acadêmica da UFV (IDE-UFV12) encontra-se online com problemas similares.
Esta IDE possui uma arquitetura computacional que é bem detalhada no trabalho Silva (2019)
e pode ser vista diretamente na Figura 2.7. Na IDE-UFV é utilizado o software Geonetwork,
que será bem detalhado neste trabalho em seções posteriores, como um catálogo de metada-
dos. Para acesso e visualização dos dados é utilizado o software I3Geo. Porém os softwares
adotados estão em versões antigas e provavelmente existem diversos problemas de segurança
e eficiência. A escolha de versões antigas do Geonetwork e do I3Geo na IDE da UFV pode
ser por questões de maior compatibilidade com a INDE, pois a INDE também utiliza versões
antigas do Geonetwork. O Geonetwork e o I3Geo também serão detalhados melhor em seções
posteriores neste trabalho.

2.3 Informação Geográfica Voluntária

Pesquisadores de diversas partes do mundo já perceberam o potencial e também os de-
safios do uso de sistema VGI. Existe uma série de fatores que envolvem tecnologia, métodos,
conceitos, envolvimento social e políticas para serem desenvolvidos, estudados e melhorados no
universo VGI. Pode-se separar alguns trabalhos sobre VGI em dois grandes blocos, o primeiro
leva em consideração os aspectos dos dados em si, o segundo está mais voltado para questões
da própria aplicação de VGI. Além disso, pode-se definir alguns subgrupos para aplicação VGI,

9 <https://sites.google.com/view/redeidea>
10 <http://www.idea.ufpr.br/>
11 <http://geonode.org/>
12 <https://sites.google.com/view/ide-ufv>
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Figura 2.6: Arquitetura do Geonode. Fonte: Traduzido do site da documentação ofi-
cial do Geonode. Site da fonte: <http://docs.geonode.org/en/2.10.x/start/index.html#
quick-installation-guide>

por exemplo, análise de atividades humanas, análise de desastres naturais e mapeamento da
cobertura terrestre (JONIETZ et al., 2017).

Os ambientes Web colaborativos em sistemas online estão aumentando e diversificando
a quantidade de dados digitais de diversas áreas do conhecimento humano. As funções dispo-
nibilizadas por este tipo de sistema permitem que seus usuários possam atuar como produto-
res, revisores, editores, analisadores, avaliadores e validadores de dados (NEIS; ZIELSTRA,
2014). Um sistema online que possui dados fornecidos voluntariamente pelos seus usuários
é reconhecido como um ambiente Web que possui Conteúdo Gerado por Usuários (do inglês,
User-Generated Content - UGC) (KRUMM et al., 2008).

Muitos sistemas Web possuem ferramentas para possibilitar que qualquer cidadão, mesmo
sem conhecimento técnico de cartografia, possa adquirir, compartilhar e usar informações geo-
gráficas facilmente. Existe uma série de termos que descrevem esse novo paradigma de criação
de dados espaciais, por exemplo, Crowdsourcing, VGI, conteúdo espacial gerado pelo usuário,
neogeografias e a mídia disseminada (SEE et al., 2016). No livro de (FOODY et al., 2017) foi
discutido um termo chamado “Mapping”. Este termo significa “qualquer atividade relacionada
ao processo de coleta de dados para a produção de produtos espaciais e cartográficos”.

Os usuários de sistemas Web cada vez mais têm interesse em informação geográfica.
Analisar o comportamento do usuário pode ser a chave para fornecer um melhor retorno para os
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Figura 2.7: Arquitetura Computacional da IDE acadêmica da UFV. Fonte: (SILVA, 2019).

usuários VGI. Deve-se verificar como o usuário usa, analisa, compartilha e confia em informa-
ção geográfica. Além disso, verificar como o usuário toma decisões a partir da informação ge-
ográfica. Para isto, são importantes a padronização e a interoperabilidade do sistema (BROWN
et al., 2013; BROWN, 2017).

A crescente evolução e disponibilização de Geobrowsers e a Web 2.0 abrem novas possi-
bilidades para coletar dados de forma mais precisa em locais específicos. Cidadãos podem atuar
como “sensores humanos” de forma voluntária e inserir novos dados sobre um mapa usando ob-
jetos como pontos, linhas e polígonos. Também podem interagir com os dados já existentes.
O cidadão, como usuário VGI, pode empregar e analisar estes dados e realizar críticas sobre
os dados. Os próprios usuários VGI podem participar da validação da VGI e também podem
ajudar na disseminação de dados espaciais (GOODCHILD, 2007; SHRIVER et al., 2013).

A participação do cidadão como um “sensor humano” para coletar, editar e atualizar da-
dos em uma IDE ou em ambiente VGI está sendo muito discutida e analisada no meio científico.
Estes usuários também são vistos como “ajudantes para avaliação e validação de informação”,
pois podem fornecer notas ou opiniões para as colaborações, além de descrever a experiência de
pós-uso da VGI (GOODCHILD, 2007; ELWOOD, 2008; ELWOOD et al., 2012; GEORGIA-
DOU et al., 2011a; GEORGIADOU et al., 2011b; GOODCHILD; LI, 2012; HOLLENSTEIN;
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PURVES, 2010).
Segundo Goodchild & Li (2012), a qualidade da VGI pode ser instável e não existe um

método ou procedimento para garantir totalmente a veracidade ou credibilidade de uma VGI.
Uma VGI foge às regras dos princípios científicos de desenho amostral e sua cobertura não é
completa em relação à criação de dados geográficos. Assim, a qualidade de uma VGI pode
sempre ser questionada e discutida.

No entanto, isto não significa que VGI não tenha valor. Uma VGI pode ser utilizada
como uma geradora de inúmeras e variadas hipóteses científicas, que podem ser validadas com
a utilização de métodos mais rígidos (GOODCHILD; LI, 2012). Existem várias informações
importantes que podem ser descobertas mais facilmente a partir do uso de VGI (GEORGIA-
DOU et al., 2011a; COOPER et al., 2010). Por exemplo, um cidadão que mora na mesma
localidade há muitos anos, pode possuir conhecimentos sobre os problemas ou características
daquela região que podem ser compartilhados com outras pessoas a partir de uma VGI. Portanto,
de acordo com Goodchild & Li (2012), é importante desenvolver métodos para se alcançar uma
melhor qualidade e confiabilidade de VGI.

Existem softwares que realizam uma comparação de forma automática de dados de fon-
tes oficiais com dados voluntários do OpenStreetMap. Porém, em alguns casos, o próprio usuá-
rio VGI deve fornecer um conjunto de dados oficiais para efetuar a comparação e obter os
resultados (BROVELLI et al., 2017). Muitas outras pesquisas propõem e estudam métodos
para tentar garantir ou melhorar a qualidade da VGI (SENARATNE et al., 2017; COOPER et
al., 2011; YAMASHITA et al., 2019; BASIRI et al., 2019; QUINN; BULL, 2019). Algumas
pesquisas, por exemplo, visam a imprecisão geográfica de uma VGI (LONGUEVILLE et al.,
2010). Alguns dos principais métodos propostos para verificar se o processo de coleta da VGI
é eficaz são: (1) comparar a VGI com outras fontes de dados; (2) permitir que os próprios usuá-
rios forneçam notas e comentários sobre uma VGI, deste modo os próprios usuários de VGI são
os responsáveis pela avaliação da VGI; (3) fornecer VGI para especialistas ou órgãos oficiais
de produção de dados, dessa forma a VGI será analisada e validada por pessoas com conhe-
cimento técnico, e este procedimento pode ocorrer também de forma colaborativa (SOUZA,
2013; SENARATNE et al., 2017).

Ao utilizar ambientes VGI, pode-se verificar e analisar as reivindicações das condições
sociais em geral, como, o sucesso ou o fracasso dos serviços públicos (GUERRERO et al.,
2016), além de melhorar as relações “cidadão-governo”. O projeto “Rudimentary Human Sen-
sor Web in Zanzibar”, visto no trabalho de Georgiadou et al. (2011a), onde o cidadão de Zanzi-
bar (arquipélago da Tanzânia) pode contribuir voluntariamente a respeito da qualidade da água
em certas regiões destas ilhas, utilizando apenas simples mensagens de texto. Envia-se o nú-
mero do local e escolhe uma de três opções: (1) água limpa; (2) água suja e; (3) sem água.

Pode-se utilizar sistemas VGI para obtenção de dados para realizar um mapeamento de
eventos de crise e desastres ambientais, pois este tipo de software pode ser usado até mesmo em
tempo real (SCHADE et al., 2013; HORITA et al., 2013; STERLACCHINI et al., 2018). São
tantas as possibilidades que existem até sistemas VGI que estão voltados para o gerenciamento
integrado de pragas (YAN et al., 2017). Os dados coletados, a partir de sistemas VGI, podem ser
usados para ajudar no processo de reconstrução da sequência de eventos ocorridos que geraram
um desastre de inundação em uma região (ROLLASON et al., 2018). Existem diversos traba-
lhos em que os autores desenvolveram o seu próprio sistema VGI para uma situação específica.
No trabalho de Horita et al. (2015) foi criado um sistema VGI para apoio à tomada de decisão
das agências de emergência, com base em dados VGI e Redes de sensores sem fio, durante um
evento de desastre de inundação. Pode ser vista a arquitetura deste sistema na Figura 2.8.

O mercado mundial de vendas de dispositivos eletrônicos aumentou muito e com isso a
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Figura 2.8: Arquitetura do sistema AGORA-DS. Fonte: Traduzido de Horita et al. (2015).

disseminação de dispositivos equipados com o GNSS, como, smartphones e tablets, contribuiu
com o aumento do número de dados geográficos produzidos por usuários conectados à Internet
(GOODCHILD, 2007). Além disso, existem estudos que mostram, ainda em 2008, cerca de
15% das pesquisas realizadas em motores de busca na Web são com característica espacial
(GAN et al., 2008).

A discussão sobre a qualidade de uma VGI é recorrente e importante, devido à grande
quantidade de dados que são fornecidos por diferentes indivíduos (FLANAGIN; METZGER,
2008; FOODY et al., 2017). Estes questionamentos estão relacionados com a ausência de méto-
dos científicos eficazes para garantir uma certa qualidade aos dados voluntários (FLANAGIN;
METZGER, 2008). Vários autores compararam dados voluntários com dados de agências ofi-
ciais e concluíram que o nível de qualidade dos dados VGI está se aproximando do nível de
qualidade dos dados de agências oficiais, principalmente em áreas urbanas densamente povo-
adas (HAKLAY, 2010; BROVELLI et al., 2017). Para minimizar a distância entre o nível de
qualidade destes dados é necessário identificar e testar novos métodos e técnicas para melhorar
a qualidade da VGI, como sugerido por (FLANAGIN; METZGER, 2008). Porém mesmo que a
VGI esteja correta em relação a sua precisão ou em termos de suas características ainda pode-se
questionar a VGI em relação a sua amostragem espacial (BROWN et al., 2013; BROWN, 2017).

Hoje muitos usuários de sistemas Web utilizam mapas. Em muitos casos este tipo de sis-
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tema fornece uma gama serviços Web para viabilizar um benefício para a população. Existem
serviços baseados na localização que podem ajudar em diversos processos que visam melho-
rar a atividade econômica de uma região, saúde ou bem-estar humano. Neste último caso,
pode-se citar sistemas VGI para casos de desastre ambiental ou ajuda humanitária (FOODY et
al., 2017). Existem diversas possibilidades que até mesmo empresas que desenvolvem jogos
digitais começaram a produzir jogos que usam mapas georreferenciados e dados VGI. Esses
jogos normalmente são criados como aplicativos de dispositivos móveis combinando métodos
de realidade aumentada com serviços de localização usando o GPS do aparelho. Os dados gera-
dos nesses jogos podem ter informações geográficas úteis para um mapeamento (ANTONIOU;
SCHLIEDER, 2014). O uso de boas práticas e protocolos para determinadas operações podem
impulsionar o potencial de VGI (SCHADE; TSINARAKI, 2016).

Uma VGI pode ser coletada de forma ativa ou passiva (HARVEY, 2013). Na forma
ativa o usuário sabe exatamente quais são os dados que está fornecendo e qual o propósito
do posterior uso dessa VGI. A forma passiva é quando o sistema de coleta dados sem o total
conhecimento do usuário sobre os dados que estão sendo coletados ou qual será o objetivo
do uso futuro da VGI. Portanto, alguns trabalhos científicos estão tratando de considerações
importantes em relação ao uso de VGI como direitos de propriedade, privacidade, questões
legais e éticas (OSTERMANN; GRANELL, 2017).

Sistemas VGI são usados em diversos tipos de aplicações de educação, mapeamento,
visualização e pesquisa. Os usuários de VGI podem ser pessoas sem conhecimento técnico
ou podem ser profissionais capacitados em diversas áreas. Portanto, uma base de dados de
VGI pode ter a qualidade igual ou até superior em relação a uma base de dados oficial (SEE
et al., 2013; ANTONIOU; SKOPELITI, 2015; DORN et al., 2015). Porém, muitas agências
governamentais que possuem dados oficiais com uma qualidade bem definida, ainda tem uma
série de dúvidas e questionamentos sobre a utilização direta de VGI sobre a sua base de dados,
principalmente quando se trata de VGI em uma IDE (OLTEANU-RAIMOND et al., 2017).

Existem alguns trabalhos científicos que estão visando a integração de sistemas VGI com
o ambiente complexo e oficial de uma IDE. Por exemplo, segundo Demetriou et al. (2017b) a
integração entre VGI e IDE pode proporcionar diversos benefícios relevantes para o usuário,
seja este atuando como profissional ou cidadão. Além disso, estes autores afirmam que seria
importante essa integração para organizações públicas e privadas. Pode ser visualizado na Fi-
gura 2.9 uma proposta de arquitetura ideal para uma integração global de VGI e IDE em um
ambiente GIS Global (DEMETRIOU et al., 2017b).

Existe uma nova forma de tipo de dados de VGI que são dados em 3D oriundos de
mapeamento com drones e softwares de processamento de imagens. Com o passar do tempo
naturalmente ocorre uma evolução tecnológica e surgirão novas soluções de baixo custo que
podem fornecer novas formas de colaboração e novos dados VGI (SEE et al., 2017).

Um ambiente VGI deve fornecer ferramentas para localização e recuperação fácil dos
dados, além disso, é importante que estes dados sejam interoperáveis e reutilizáveis. A utili-
zação de metadados é uma ótima forma para que esses dados sejam reutilizáveis. Porém um
possível problema é que os metadados para VGI são irregulares e extremamente heterogêneos
e talvez este cenário nunca se altere. A documentação dos dados também pode ser legível por
máquina com a utilização de RDF13 (MILLER, 1998; LASSILA et al., 1998; POWERS, 2003)
e Linked Data (BIZER et al., 2008; BIZER et al., 2011; HEATH; BIZER, 2011), porém a
maior parte dos ambientes VGI não usa ou não está pronto para essas tecnologias. Essa nova
forma de documentação não está sendo explorada em todo o seu potencial, mesmo por grandes
produtores de dados institucionais. Também existem muitos sistemas que coletam metadados

13 <https://www.w3.org/RDF/>
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Figura 2.9: A estrutura de um GIS integrado ideal. Fonte: Traduzido de Demetriou et al.
(2017b).

automaticamente (SOUZA et al., 2014; FAZELI et al., 2015; BASTIN et al., 2017).
Com a criação ou desenvolvimento de projetos como o OSM, diversos usuários estão

cada vez mais entrando no universo VGI, assim criando, compartilhando e disseminando da-
dos geográficos em um volume realmente grande até mesmo para os padrões atuais. Porém,
muitos desses usuários nem possuem o conhecimento sobre os problemas relacionados a quali-
dade de dados VGI. Portanto, para esses usuários não é importante ou relevante questões como
credibilidade entre bases de dados oficiais e base de dados VGI (PARKER, 2014).

Visando um melhor produto para o usuário do sistema VGI, deve-se criar um mapa
bem produzido em relação a área de cartografia e um ambiente fácil de se usar como no OSM.
Quando visualmente o sistema possui um design e simbologia normalmente é classificado pelo
usuário como algo positivo (IDRIS et al., 2011). A visualização deve ser compreensível por
todos os usuários, desde os usuários iniciantes no universo geográfico e também para usuá-
rios avançados, por exemplo, os usuários que são profissionais em cartografia e SIG (JONES,
2011). Segundo Skopeliti et al. (2017) existem alguns métodos para melhorar a qualidade de
visualização de uma VGI. Alguns deles levando em consideração o tipo do perfil do usuário, por
exemplo usuário iniciante e avançado, além de métodos dinâmicos e interativos de visualização
para cada usuário.

Os três tipos mais comuns de VGI são: (1) geração e edição de mapas a partir de pon-
tos, linhas e polígonos; (2) fornecimento de imagens ou fotos; e (3) envio de uma sequência
ou conjunto de caracteres ou símbolos em formato de texto. No trabalho de Senaratne et al.
(2017) foram identificados 30 métodos em 17 medidas de qualidade e indicadores de VGI. Uma
VGI implícita deveria ter uma análise mais rígida de qualidade em comparação com VGI ex-
plícita. Porém, nos trabalhos analisados em Senaratne et al. (2017), o VGI explícito recebeu
uma maior atenção com mais métodos de garantia de qualidade VGI em comparação com VGI
implícito (SENARATNE et al., 2017). Uma VGI explícita é quando, por exemplo, um usuário,
no momento da contribuição, utiliza objetos como pontos, linhas e polígonos sobre um mapa
georreferenciado para criar um dado voluntário. Na VGI implícita é quando, por exemplo, um
usuário cria ou fornece para um sistema VGI um texto, foto, imagem ou artigo sobre um local
geográfico.
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Um problema em relação ao constante crescimento de dados voluntários está relacio-
nado ao inevitável aumento da heterogeneidade das VGI. Assim, é viável esperar que cada vez
mais seja mais difícil encontrar e corrigir um problema relacionado com a qualidade VGI. Por-
tanto, com o passar do tempo pode ser mais complicado avaliar a usabilidade dos dados volun-
tários. Entretanto, a falta de avaliação e documentação da qualidade VGI é a principal barreira
para VGI ser utilizada por mais pessoas, empresas e instituições governamentais (MINGHINI
et al., 2017).

O uso de VGI é muito bem empregado quando é uma fonte de dados complementar a
dados de fontes oficiais. Quando se trata de momento pós evento de um desastre, catástrofe ou
crise, os dados voluntários coletados a partir de sistemas VGI podem ser a única base de dados
disponível. Portanto, é necessário desenvolver e adotar diretrizes genéricas e flexíveis, melhores
práticas e protocolos para a coleta de dados voluntários. Assim é possível garantir uma melhor
qualidade dos dados já no momento inicial da realização da VGI. As diretrizes e práticas estão
relacionadas a política de coleta e armazenamento da VGI. Devem existir softwares que definem
a forma e o passo a passo de como o usuário vai fazer exatamente a VGI. Este software não pode
ter métodos que possam desmotivar o usuário a realizar uma VGI. Porém, deve deixar os dados
VGI prontos para serem analisados e reutilizados por outras aplicações de forma padronizada
(MINGHINI et al., 2017).

Os usuários que são fornecedores de VGI podem ser uma fonte de dados para áreas
como o sensoriamento remoto, atuando como sensores para obter informações relevantes sobre
a cobertura do solo, visto que podem contribuir com dados de referência terrestre. O poder da
união de vários usuários VGI pode gerar um conhecimento para aumentar a qualidade de uma
certa VGI, principalmente em relação a sua precisão. Normalmente, o conhecimento combi-
nado de um conjunto de usuários VGI pode gerar dados mais precisos do que um único usuário
aleatório dentro deste grupo de usuários. Porém, sempre é preciso estabelecer métodos para
melhorar a qualidade de VGI, mesmo que apenas simples processos de votação. Pode-se perce-
ber que vários métodos que comprovadamente funcionam são simples de serem implementados
e utilizados (FOODY et al., 2018).

Alguns sistemas VGI estão sendo utilizados para gerenciamento de desastres e alguns
estão produzindo bons resultado (GOODCHILD; GLENNON, 2010; ZOOK et al., 2010; MID-
DLETON et al., 2013; HAWORTH; BRUCE, 2015; STERLACCHINI et al., 2018; ALBU-
QUERQUE et al., 2019). Segundo Chen et al. (2017) existe uma série de oportunidades e
desafios para uma aplicação de VGI que coleta e dissemina dados voluntários em uma situação
de desastre. Além disso, um sistema VGI com o intuito de reduzir ou remediar um impacto cau-
sado por desastres precisa que os próprios usuários VGI façam uma avaliação e validação dos
dados para um rápido gerenciamento dos dados. Neste mesmo trabalho de Chen et al. (2017) é
apresentado um sistema VGI online com um banco de dados, disponível em tempo real, o qual
obteve muitos dados voluntários que depois de analisados foram considerados corretos e com
boa precisão.

Alguns trabalhos de VGI estão voltados para questões de trânsito e transporte, os quais
possuem um grande potencial para melhorar estes serviços, estabelecendo uma mobilidade sus-
tentável. Assim, o Governo poderia se concentrar apenas em regulamentar e controlar estes
serviços, mesmo que o objetivo final seja uma melhor prestação deste serviço. O Governo
também deveria efetuar uma série de análises nestes dados voluntários para melhorar o seu pro-
cesso de tomada de decisão no âmbito de gestão dos recursos públicos para melhorar a vida dos
cidadãos (COSTA et al., 2015; ATTARD et al., 2016).

Muitos países não possuem corretamente todos os registros fundiários adequados, assim
dificultando o estabelecimento de barreiras para a propriedade privada, muitas vezes gerando
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alguns atritos sociais. O processo para definir corretamente e com precisão todos os limites
de terras e também definir o uso da terra, normalmente, gera um alto custo e esforço, além
de demandar um tempo considerável. Portanto, existem também projetos VGI para ajudar no
mapeamento destes limites e uso da terra (DUCHATEAU; MACKANESS, 2017).

A utilização de VGI além de aumentar uma base de dados oficial pode gerar sim con-
tribuições importantes para a ciência. Quase sempre é preciso avaliar o erro e a incerteza de
todos os dados voluntários. Porém, os métodos tradicionais de avaliação da precisão e acurácia
de dados são mais difíceis de serem aplicados sobre uma VGI. Entretanto, o uso de métodos
que avaliam a reputação e confiabilidade de VGI de acordo com a própria comunidade VGI é
mais fácil de serem usados e alcançar bons resultados. Assim, pode-se estabelecer uma espécie
de meta-qualidade de VGI para amenizar as diversas incertezas de VGI. O uso de métodos para
avaliar a credibilidade de VGI deve estar de acordo com as novas formas de produção de dados
geográficos, porém sem renegar os métodos científicos clássicos e consagrados (LANGLEY et
al., 2017).

Alguns trabalhos usam métodos para realizar uma classificação de confiança específica
para cada VGI, analisando e criando medidas para o autor, a qualidade espacial e temporal da
VGI. Dessa forma, visando verificar a qualidade da VGI para que estes dados possam ser utili-
zados, com mais confiabilidade, por outros sistemas ou pessoas (SEVERINSEN et al., 2019).
Existem outras abordagens, ainda no âmbito de qualidade VGI, que concentram os esforços em
sistemas de pontuação para recursos geográficos individuais e para autores da VGI, como no
trabalho de (FOGLIARONI et al., 2018). Neste mesmo trabalho fica evidente o uso de técnicas
atuais na temática de Web semântica (BERNERS-LEE et al., 2001; SHADBOLT et al., 2006),
por exemplo o uso da tecnologia RDF.

As pesquisas sobre VGI seguiram diversos caminhos e usam diferentes abordagens para
várias áreas temáticas. Estes trabalhos, com dados voluntários, ganharam importância e trouxe-
ram benefícios para pesquisadores, cidadãos, governos e empresas. Como visto anteriormente
nesta revisão, muitos desses trabalhos utilizam métodos de avaliação da qualidade de VGI efe-
tuando uma comparação de VGI com bases de dados oficiais. Entretanto, existem trabalhos que
possuem uma nova metodologia que é similar, porém com o objetivo final um pouco diferente.
Este novo processo consiste em comparar métodos de geração automática de dados, com base
em inteligência artificial (GÖRANZON; FLORIN, 2012), com bases VGI. O objetivo final desta
comparação é descobrir novos dados que uma base VGI não foi capaz de se obter. No trabalho
da pesquisa de (KOSWATTE et al., 2018) foi utilizado Machine Learning (QUINLAN, 2014)
em imagens de satélite para detecção de novas ruas que não foram obtidas com o uso de um
sistema VGI desenvolvido em trabalhos anteriores desses autores. Machine Learning pode ser
um método que será cada vez mais utilizado no futuro em diversos trabalhos. Pode ser um dos
caminhos para desenvolver pesquisas relevantes e inéditas sobre VGI como nos trabalhos de
Chen & Zipf (2017), Griffith & Hay (2018), Feng & Sester (2018) e Jilani et al. (2019).
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3 MATERIAIS

Nesta seção são descritos todos os hardwares, linguagens, softwares e dados que foram
testados e/ou utilizados no desenvolvimento do sistema chamado VGI Geopost e no escopo
computacional da IDE-UFRRJ.

3.1 Hardwares

Para o armazenamento dos softwares e dados da IDE-UFRRJ foi adquirido um servidor
(computador). Em relação ao desenvolvimento da parte de software da IDE-UFRRJ e também
para realizar análises e processamentos de dados da IDE-UFRRJ um Workstation:

(#) 1 Servidor (Computador com foco em softwares servidores e armazenamento de
dados):

A. Processadores: 2 Intel R© Xeon R© E5-2640V4 (10-Core @ 2.40 GHz com HT , cache
25MB por processador)

B. Placa Mãe: Intel R© Server Board Dual Xeon R©, modelo S2600CW2R (Cottonwood Pass)

C. Memória: 64 GB Kingston R© DDR4-2133

D. SSD Boot S.O.: 256 GB Kingston R© Enterprise KC400

E. Disco Rígido: 06 Hard Disks de 8 TB SATA6Gb/s, Seagate R© Enterprise AS, cache
128MB

F. Rede: 02 Saídas Gigabit Intel R© Gi350 (PowerVille)

G. Gabinete: Rack Mount 4U Nilko R© NK-211EATX-HD/682mm, com trilhos

H. Cabeamento e Amarração: “Origami Design” para otimização de fluxo de ar

I. Fontes Redundantes: PFC Ativo, 80plus, 2x500w Nilko R© FSP500-80MR1

(#) 1 Workstation (Computador para desenvolvimento de software e para processamento
de dados):

A. Processador: Intel R© Xeon R© E3-1270V6 (4-Core @ 3.80 GHz com HT, ache 8MB)

B. Placa Mãe: Gigabyte R© GA-X150-Plus WS

C. Memória: 48 GB Kingston R© DDR4-2133

D. SSD: 256 GB Kingston R© Enterprise KC400

E. Disco Rígido: 2 Hard Disks de 8 TB SATA 6Gb/s, Seagate R© Enterprise Série VX, cache
256MB

F. Placa de Video: nVidia R© GeForce R© GTX1080TI (3584 Cuda R© Cores, 11GB)

G. Rede: Realtek R© RTL8111H
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H. Gabinete: ThermalTake R© CA-1B3-00M1NN-03 tipo torre

I. Cabeamento e Amarração: “Origami Design” para otimização de fluxo de ar

J. Fonte: PFC Ativo, 80plus, 600w Thermaltake R©

3.2 Linguagens

O desenvolvimento do sistema Web chamado Geopost pode ser dividido em duas par-
tes: o front-end, o qual consiste na interface gráfica e algumas funcionalidades para facilitar a
utilização do sistema pelo usuário; e o back-end que é executado no servidor para efetuar as
operações, tratamento e persistência de dados. Para o front-end são utilizadas as linguagens de
marcação HTML14, XML15 e CSS16 e a linguagem de programação Javascript17 com as tecno-
logias Ajax18, Bootstrap19, JSON20 e JQuery21. Para o back-end são utilizadas a linguagem de
marcação XML e as linguagens de programação PHP22, SQL do MySQL23 e Javascript. Para a
integração entre o Geopost ao Geonetwork são utilizados PHP e SQL. Para a integração entre o
Geopost e o Geoserver são utilizados PHP, SQL do MySQL e SQL24 do PostGres e Javascript
com as tecnologias REST25 e JSON. Os tutoriais no site W3Schools26 sobre essas linguagens
foram utilizados neste trabalho, além do manual oficial de cada linguagem.

3.3 Softwares Utilizados

Nesta seção são apresentados todos os softwares que foram analisados com base na com-
paração de suas funcionalidades, histórico de uso em projetos oriundos da bibliografia analisada
e em testes práticos realizados neste trabalho. Alguns deles foram escolhidos para integrar a
parte de software da Infraestrutura de Dados Espaciais para a UFRRJ e a criação do sistema
Web colaborativo Geopost. Porém, alguns desses materiais foram rejeitados ou dispensados
por diversos motivos descritos em seções posteriores. A escolha por deixar explícito no texto a
utilização destes materiais não utilizados, porém analisados e testados, é para ajudar outros pes-
quisadores, mostrando outros possíveis caminhos a se tomar ao tentarem replicar este trabalho
ou criarem sua própria infraestrutura de software para criação de uma IDE ou de uma sistema
VGI.

Como Sistema Operacional foi escolhido o Linux Ubuntu em sua versão 16.04 e depois
foi realizada uma atualização limpa para versão 18.04, por questões de segurança e eficiência. A
escolha deste software foi realizada com base na presença de diversos softwares livres contidos
neste Linux, em sua facilidade de uso e na sua grande popularidade e comunidade ativa de

14 <https://whatwg.org/>
15 <https://www.w3.org/>
16 <https://www.w3.org/>
17 <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript>
18 <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Guide/AJAX>
19 <https://getbootstrap.com/>
20 <https://www.json.org/>
21 <https://jquery.com/>
22 <https://www.php.net/>
23 <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/sql-syntax.html>
24 <https://www.postgresql.org/docs/9.4/sql.html>
25 <https://restfulapi.net/>
26 <https://www.w3schools.com/>
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https://whatwg.org/
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https://www.w3.org/
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Guide/AJAX
https://getbootstrap.com/
https://www.json.org/
https://jquery.com/
https://www.php.net/
https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/sql-syntax.html
https://www.postgresql.org/docs/9.4/sql.html
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desenvolvedores, como visto nos sites W3techs27 e Distrowatch28, desta distribuição.
O Apache29 é um servidor Web que possui sua própria licença de software livre chamada

Licença Apache e foi criado no ano de 1995 pelo arquiteto e desenvolvedor de software Robert
Martin McCool. Este software é hoje a principal tecnologia da Apache Software Foundation.
Esta empresa desenvolve projetos de tecnologias de transmissão via Web, processamento de
dados e execução de aplicativos distribuídos. Este software foi escolhido para fornecer pela
internet todos os sistemas deste trabalho. Sua escolha foi embasada em seu custo zero, alta
eficiência, boa segurança e grande popularidade, como visto na Figura 3.1 e na Figura 3.2.

Figura 3.1: Gráfico produzido pelo Google Trends entre Apache, Microsoft IIS e Nginx. Fonte:
Print do Google Trends. Legenda: “Os números representam o interesse de pesquisa
relativo ao ponto mais alto no gráfico de uma determinada região em um dado pe-
ríodo. Um valor de 100 representa o pico de popularidade de um termo. Um valor
de 50 significa que o termo teve metade da popularidade. Uma pontuação de 0 signi-
fica que não havia dados suficientes sobre o termo” (Google Trends). Site da Fonte:
<https://trends.google.com.br>.

O outro software servidor Web escolhido para executar os projetos construídos na lin-
guagem Java30, os quais não funcionam no Apache, foi o Tomcat. Os mesmos motivos da
escolha do Apache são similares aos motivos da escolha do Tomcat, além disso o Tomcat possui
uma melhor padronização e similaridade de uso com o Apache que já foi escolhido. Este soft-
ware também é da Apache Software Foundation e possui licença de software livre, o qual tem
sua definição a seguir:

The Apache Tomcat software is an open source implementation of the Java
Servlet, JavaServer Pages, Java Expression Language and Java WebSocket
technologies. The Java Servlet, JavaServer Pages, Java Expression Language
and Java WebSocket specifications are developed under the Java Community
Process. The Apache Tomcat software is developed in an open and partici-
patory environment and released under the Apache License version 2. The

27 <https://w3techs.com/technologies/details/os-linux/all/all>
28 <https://distrowatch.com/dwres.php?resource=popularity>
29 <https://httpd.apache.org/>
30 <https://www.java.com/pt_BR/download/>
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Figura 3.2: Popularidade dos principais servidores Web. Fonte: Print do w3techs. Site da
fonte: <https://w3techs.com/technologies/overview/web_server/all>.

Apache Tomcat project is intended to be a collaboration of the best-of-breed
developers from around the world (Site Apache Tomcat31).

O framework ClickOnMap foi criado com o intuito de auxiliar no desenvolvimento de
sistemas Web que utilizam VGI. Foi projetado para desenvolver ambientes de colaboração em
Geobrowsers, baseado na Google Maps API. A API fornece as funções, métodos, mapas e ima-
gens de satélite para ajudar no desenvolvimento e uso do Geobrowser (SOUZA et al., 2014;
CÂMARA et al., 2017). O Google Maps API captura as ações do usuário e coordenadas geo-
gráficas de pontos selecionados pelo usuário. Têm classes de marcadores, janelas com informa-
ções, geometria de pontos, linhas e polígonos. Tornando possível o desenvolvimento do módulo
colaborativo (SOUZA et al., 2014).

O ClickOnMap é uma ferramenta personalizável de acordo com as categorias e tipos
de dados que se deseja coletar. Pode-se configurar o sistema para aceitar ou não colaborações
anônimas de acordo com a finalidade do sistema. Possui também um sistema de ranking de
usuários, no qual fornece pontuações ao usuário de acordo com suas atividades no sistema, tor-
nando possível identificar o grau de confiabilidade da informação. Possui também ferramentas
de auxílio à tomada de decisão, análise de dados, ferramentas para pesquisar dados históricos
e acompanhar a evolução de uma VGI, fornecimento de gráficos pizza sobre os dados contido
no sistema e filtros de conteúdo. Além dessas funcionalidades, também existe uma busca sobre
metadados, onde se pode buscar por dados textuais, temporais, espaciais e temáticos (SOUZA
et al., 2014). Porém, o sistema trata apenas de dados pontuais. Cada VGI possui apenas um
único ponto, contendo a longitude e latitude em dois simples campos do tipo “float”.

Os usuários do ClickOnMap são divididos em 4 categorias, cada uma com seus privilé-
gios e atuação diferente no sistema: (1) ’Usuário não Identificado’ é o que tem suas atividades
no sistema mais restritas, não podendo colaborar e nem avaliar os dados do sistema, apenas pode
visualizar e fazer o download de dados. (2) “Usuário Anônimo” é um colaborador do sistema
que não deseja ser identificado diretamente, seu acesso é feito com base em um nome e login
genéricos gerados automaticamente pelo sistema, podendo ser utilizados apenas uma vez. Esse
tipo de usuário tem o IP e a hora da conexão para fins de identificação por autoridades caso

31 <http://tomcat.apache.org/>
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seja necessário. Por exemplo, se este usuário cometer um crime usando o sistema. Todas as
suas colaborações são submetidas a algoritmos de filtro de palavras e também a usuários admi-
nistradores antes que sejam disponibilizadas no sistema, evitando que colaborações criminosas
ou maliciosas sejam divulgadas no sistema. (3) O “Usuário Registrado” possui um cadastro no
site ou utilizou uma conta do Facebook32 ou Google para se identificar. Esses usuários podem
receber notificações a respeito da sua colaboração, como uma avaliação e/ou evolução. Suas
colaborações são disponibilizadas para o público imediatamente, sem nenhum filtro por algo-
ritmos ou administradores. (4) Os Administradores, que gerenciam o sistema e as colaborações
recebidas.

O sistema permite também que as colaborações sejam revisadas e editadas por qualquer
usuário que efetuou um tipo de login. Essas modificações são salvas em um histórico, sendo as-
sim possível ver as alterações e se necessário desfazê-las. Assim é possível melhorar a qualidade
da VGI com base em usuários que realizaram avaliações e edições. Existem alguns sistemas de-
senvolvidos usando o ClickOnMap, alguns deles foram: o VGI-Pantanal, Mossoró Crimes, e o
Cidadão Viçosa-MG. Cada um desses sistemas possui suas próprias regras, políticas, categorias
e tipos (SOUZA et al., 2014).

A estrutura do ClickOnMap foi utilizada como uma referência para uma construção in-
dependente de um novo sistema VGI que é diferente do ClickOnMap. As diferenças variam
desde o projeto até a sua utilização. Este novo sistema VGI, desenvolvido neste trabalho, é
chamado de Geopost. Algumas características ainda são similares, porém todo o código foi
remodelado, algumas funcionalidades não foram assimiladas e diversas outras novas funciona-
lidade foram adicionadas, todas são descritas neste trabalho. Um dos motivos desta criação foi
a detecção de alguns problemas de segurança, organização do código, eficiência e eficácia do
ClickOnMap. O principal motivo é a ausência de dados espaciais mais abrangentes e robustos,
o ClickOnMap suporta apenas um único ponto para cada VGI e usa um tipo de dado que não é
essencialmente espacial no MySQL. O Geopost não foi construído para ser um framework igual
o ClickOnMaps, mas para, no futuro, ser um sistema Web descentralizado que possui diversos
nós que são interoperáveis.

3.4 Catálogo de Metadados

O Geonetwork é um ambiente padronizado e descentralizado para a gestão de infor-
mação espacial por meio da Web, que visa facilitar o acesso dos usuários ao acervo de dados
geográficos e também sua organização com base na utilização de metadados. Dentre seus prin-
cipais recursos, destacam-se: (1) suporte nativo aos padrões de metadados, por exemplo, ISO
19115, ISO 19139 e Dublin Core; (2) sincronização de metadados entre catálogos distribuídos;
(3) gerenciamento de usuários e controle de acesso personalizado; (4) catalogação e acesso a
diversos tipos de dados e documentos (upload/download); e (5) interface com suporte multi-
língue. Segundo Steiniger & Hunter (2012), Grill & Schneider (2009) e Bastin et al. (2017)
este sistema é um bom software para ser utilizado em uma IDE. Esse também é um sistema
recomendado pela Open Source Geospatial Foundation (OSGeo), a qual é “uma organização
sem fins lucrativos cuja missão é promover a adoção global da tecnologia geoespacial aberta,
sendo uma base de software inclusiva dedicada a uma política de dados, informações, serviços
abertos e ao desenvolvimento participativo da comunidade”33. A OSGeo também recomenda o
uso dos seguintes softwares: PostGres/PostGIs, GDAL e Geoserver.

32 <https://www.facebook.com/>
33 Retirado e traduzido de <https://www.osgeo.org/about/>
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3.5 Software de Serviços web

O Geoserver34 é um sistema Web que foi implementado em Java por desenvolvedores de
várias regiões do mundo, o qual fornece serviços de mapa na Web e permite que seus usuários
possam visualizar e editar dados geoespaciais. Este sistema utiliza apenas padrões abertos e
estabelecidos pelo Open Geospatial Consortium (OGC). Este software fornece diversas opções
e ferramentas para a criação de mapas, além de um compartilhamento de dados. Este sistema
foi escolhido para ser o provedor de serviços de visualização e edição de dados da IDE-UFRRJ.
Sua escolha está embasada em sua licença de software livre, grande comunidade e suporte a
serviços de mapa na Web como WMS, WFS e WCS. Além destas vantagens, o Geoserser tem
suporte a WFT-T, o qual permite transações de criação, edição e exclusão de pontos, linhas
e polígono. Por exemplo, o MapServer, que seria uma possível alternativa, não possui essa
função. Pode ser visto na Figura 3.3 as principais funcionalidades do Geoserver.

Figura 3.3: Funcionalidade do Geoserver. Fonte: Traduzido do site do eAtlas. Site da fonte:
<https://eatlas.org.au/node/300>.

3.6 Sistema Gerenciador de Banco de Dados

O MySQL35 Community Server foi escolhido para ser o Sistema Gerenciador de Banco
de Dados (SGBD) do Geopost e do futuro Geoportal da IDE-UFRRJ. Sua escolha foi pautada
em sua licença de software livre, suas funcionalidades, eficiência e a sua grande popularidade,
como pode ser visto na Figura 3.4. Algumas grandes empresas que usam o MySQL são: Google,

34 <http://geoserver.org//>
35 <https://www.mysql.com/>
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PayPal36, Facebook, Ebay37, Twitter38, Cisco39, Walmart40, Alibaba41 e Uber42.

Figura 3.4: Popularidade entre os principais SGBD’s. Fonte: DB-Engines.Site da fonte:
<https://db-engines.com/en/ranking>.

O PostgreSQL43 é um SGBD que suporta o modelo relacional e o modelo objeto-relacional.
Também possui suporte ao uso de objetos geográficos por meio da extensão espacial chamada
PostGIS. Os recursos relacionados aos dados geográficos a se destacar estão: (1) suporte para
índices espaciais; (2) funções para análise básica e processamento de objetos geométricos; e (3)
eficiência ao tratar de objetos geométricos.

3.7 Softwares Alternativos

O Apache Lounge44 é um software servidor que fornece binários atualizados do Apache
para Windows e módulos populares de terceiros há mais de 10 anos. Este é um dos softwares
que pode ser utilizado como similar a nossa proposta para desenvolvedores que preferem o
Windows Server ao invés de alternativas livres como Linux.

O MapServer é uma plataforma open source para publicação de dados espaciais e apli-
cações de mapas interativos para a Web. Dentre suas principais características, destacam-se: (1)
interoperabilidade com diversos ambientes com base nas especificações OpenGIS: WFS, WMS,
WCS, WMC, SLD e GML; (2) múltiplos formatos de entrada matriciais e vetoriais: ShapeFiles,
PostGIS, Oracle Spatial, TIFF/GeoTIFF, JPEG, PNG, SVG; (3) geração de mapas em diversos
formatos de saída: PNG, JPEG, PDF, SVG, SWF; e (4) uso das linguagens populares: PHP,
Python, Perl, Ruby, Java, e C#. Este software não foi escolhido para este projeto, porém pode
ser utilizado como alternativa ao Geoserver, caso não seja necessário WFT-T e conversão direta
de KML para WMS.

36 <https://www.paypal.com/br/home>
37 <xxx>
38 <https://twitter.com>
39 <https://www.cisco.com/>
40 <https://www.walmart.com>
41 <https://www.alibaba.com>
42 <https://www.uber.com>
43 <https://www.postgresql.org/>
44 <https://www.apachelounge.com/>
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O I3Geo é um software para Web desenvolvido pelo Ministério do Meio Ambiente do
Brasil baseado em softwares livres, principalmente o MapServer. A principal característica
desse software é a disponibilização de dados geográficos e ferramentas para navegação, gera-
ção de análises, compartilhamento e criação de mapas sob demanda. Dentre seus principais
recursos, destacam-se: (1) interface genérica e personalizável para acesso aos dados geográ-
ficos; (2) gerador de serviços OGC (WMS, WFS, KML); e (3) integração com Google Maps,
Google Earth, OpenLayers. Este software não foi escolhido para este projeto, porém pode ser
utilizado em conjunto ao MapServer.

3.8 Dados

Para a realização deste trabalho foi necessário um conjunto de metadados oriundos do
catálogo de metadados da INDE45. A partir destes metadados foi criado um arquivo no formato
XML com tags e dados que atendam os padrões do Perfil MGB e que seja compatível com
o software Geonetwork. Para critérios de comparação foram utilizadas amostras de arquivos
XML obtidos pela ferramenta chamada edpMGB para edição de metadados no perfil MGB
Sumarizado e Completo, esse software é melhor detalhado no trabalho de Montanari et al.
(2016). Além disso, a IDE-UFRRJ agora pode fornecer mais opções para os responsáveis pelo
cadastro dos metadados, pois utiliza três tipos de padrões XML do perfil MGB. Um obtido pelas
análises dos metadados direto da INDE e outros dois por análises dos arquivos gerados pelo
edpMGB, o qual gera o Perfil MGB Sumarizado e Completo. Para testes de documentação no
Geonetwork foram utilizados diversos dados produzidos por alguns professores da UFRRJ.

45 <http://www.metadados.inde.gov.br/geonetwork/srv/por/home>
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4 METODOLOGIA

Nesta seção é apresentado todo o conjunto de métodos utilizados neste trabalho, o qual
ajuda na realização de todos os objetivos apresentados anteriormente. Para desenvolver, testar
e disponibilizar os sistemas deste trabalho via internet para diversos usuários, foram realizados
procedimentos de instalação, configuração e personalização de vários softwares. Esses softwa-
res estão descritos em detalhes nas seguintes subseções.

4.1 Configuração dos Dispositivos de Armazenamento

O servidor possui 7 dispositivos físicos de armazenamento, sendo: 1 SSD para o ar-
mazenamento do sistema operacional Linux Ubuntu versão 18.04 e dos principais softwares; 1
HDD para softwares em geral, 3 HDDs para dados e 2 HDDs para backup dos principais dados
e softwares. Para que estes dispositivos iniciem automaticamente com o linux foi utilizado o
programa GNOME Disks e marcando a opção “montar ao iniciar o sistema” na interface do
“ícone com uma engrenagem” como visto na Figura 4.1.

Figura 4.1: Inicializar os dispositivos de armazenamento no Linux usando o GNOME Disks.
Fonte: Autor.

4.2 Servidor, Acesso Remoto e Políticas de Acesso

O servidor encontra-se fisicamente na sala de servidores do campus de Seropédica da
UFRRJ e virtualmente no endereço <www.ide.ufrrj.br>, assim possui um domínio válido na
Internet usando Domain Name System (DNS) com o seguinte endereço de Internet Protocol
address (IP address): 200.11.4.227. Para facilitar o gerenciamento e manutenção do sistema
Linux Ubuntu e de todos os softwares desenvolvidos neste trabalho foi necessária a criação de
uma política de acesso remoto ao servidor. Assim é possível realizar todos os procedimentos
de instalação, desenvolvimento, gerenciamento e manutenção sem estar presente fisicamente
nesta sala. O administrador geral desta sala é a Coordenadoria de Tecnologia da Informação
e Comunicação (COTIC). Neste caso, a COTIC faz o serviço de fornecimento de um firewall,
um domínio e um IP externo. Dessa forma, todo o trabalho desde a instalação do sistema
operacional foi realizado pelo autor deste trabalho.
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O administrador geral dos softwares, que efetua os procedimentos de instalação, desen-
volvimento, gerenciamento e manutenção deste servidor é o Professor Wagner Dias de Souza,
autor deste trabalho. Este servidor foi adquirido pela UFRRJ usando recursos de um projeto
financiado pela Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP).

4.3 Configuração do Apache

Para a instalação do Apache utilizou-se as recomendações encontradas no site da Digita-
lOcean46. Com o Apache devidamente instalado é necessário verificar qual o nome de usuário e
grupo que foram criados para o Apache. No caso deste trabalho, o nome de usuário foi “www-
data” e o nome do grupo criado foi “www-data”. Assim deve-se usar o comando apresentado na
Figura 4.2 para que o Apache seja dono da pasta “www” que é filha da pasta raiz “var”. Todos
os comandos que começam com “sudo” precisam de um login com nível de administrador.

Por questões de segurança também foi necessário configurar as permissões de acesso,
edição e execução de cada arquivo e pasta dentro da pasta “html” contida da pasta “www”. Para
efetuar este procedimento deve ser executado os dois comandos apresentados na Figura 4.3. O
primeiro comando faz o proprietário da pasta ter permissão de leitura, escrita e execução sobre
as pastas e os demais usuários tem permissão de leitura e execução sobre as pastas. O segundo
comando faz o dono ter permissão de leitura e escrita em todos os arquivos da pasta “html” e os
outros usuários apenas permissão de leitura dos arquivos.

1 sudo chown −R www−d a t a :www−d a t a / v a r /www/

Figura 4.2: Definir propriedade da pasta www. Fonte: Autor.

1 sudo f i n d / v a r /www/ html −t y p e d −exec chmod 755 {} \ ;
2 sudo f i n d / v a r /www/ html −t y p e f −exec chmod 644 {} \ ;

Figura 4.3: Definir permissões de arquivos e pastas da pasta html. Fonte: Autor.

Para evitar problemas com erros de caminhos de pastas e arquivos no navegador é in-
teressante habilitar o “Módulo Speling” do Apache. Para isso é necessário inserir as seguintes
linhas da Figura 4.4 do arquivo “httpd.conf” do Apache. Depois executar o comando apresen-
tado na Figura 4.5.

46 <https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how%2Dto%2Dinstall%2Dthe%2Dapache%2Dweb%
2Dserver%2Don%2Dubuntu%2D18%2D04>

34

https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how%2Dto%2Dinstall%2Dthe%2Dapache%2Dweb%2Dserver%2Don%2Dubuntu%2D18%2D04
https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how%2Dto%2Dinstall%2Dthe%2Dapache%2Dweb%2Dserver%2Don%2Dubuntu%2D18%2D04


1 LoadModule s p e l i n g _ m o d u l e / u s r / l i b / apache2 / modules / mod_spe l ing . so
2 < IfModule mod_spe l ing . c>
3 C h e c k S p e l l i n g On
4 CheckCaseOnly On
5 </ IfModule >

Figura 4.4: Linhas para habilitar o Módulo Speling do Apache para desabilitar o Case Sentive.
Fonte: Autor.

1 sudo a2enmod s p e l i n g

Figura 4.5: Comando para habilitar o Módulo Speling do Apache para desabilitar o Case Sen-
tive. Fonte: Autor.

4.4 Habilitação do Protocolo HTTPS

Existem diversos problemas de segurança a se considerar quando o software é disponi-
bilizado na internet. Falhas de segurança de hardware e software estão cada vez mais sendo
descobertas e novos tipos de ataques hackers e crackers são executados em sistemas online do
mundo todo. Portanto, para uma maior segurança dos sistemas Web é importante a utilização do
protocolo HTTPS (CHOMSIRI, 2007; DURUMERIC et al., 2013; WING et al., 2018). Neste
trabalho é usado o Certbot47 para habilitar o HTTPS no Apache do Ubuntu 18.04 e obter um cer-
tificado válido com boa criptografia com um impacto irrisório na eficiência dos sistemas deste
trabalho. Além disso, todo o código do Geopost foi criado com base em questões de segurança.

4.5 Configuração do PHP

Para o desenvolvimento e disponibilização do Geopost e de outros softwares da IDE-
UFRRJ deve-se instalar o PHP no Apache. Por questões de segurança e eficiência foi instalada
a versão mais nova do PHP. Neste trabalho, até o momento, está sendo utilizado o PHP 7.3.9-
1 com os seguintes módulos descritos na Figura 4.6. Pode-se seguir as recomendações de
instalação do PHP no site Computingforgeeks48 em conjunto com o manual presente no site
oficial do PHP. Porém, o PHP deve ser atualizado sempre que possível. Além disso, o arquivo
“php.ini” (mais detalhes no site do PHP 49 e Niederauer (2017)) deve ser configurado de acordo
com as necessidades dos projetos que são executados no Apache.

47 <https://linuxize.com/post/secure-apache-with-let-s-encrypt-on-ubuntu-18-04/>
48 <https://computingforgeeks.com/how-to-install-php-7-3-on-ubuntu-18-04-ubuntu-16-04-debian/>
49 <https://www.php.net/manual/pt_BR/configuration.file.php>
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Figura 4.6: Módulos PHP instalados. Fonte: Autor.

4.6 Configuração do MySQL Community Server

A instalação do MySQL no Ubuntu foi realizada com base no site Tecmint50 e no site ofi-
cial de documentação do MySQL51. Este trabalho utiliza a versão 8.0.17 do MySQL Community
Server. Por decisões de projeto de software foi necessário alterar a variável “SQL_MODE” do
MySQL no Ubuntu como apresentado na Figura 4.7. Para obter um melhor gerenciamento de
vários bancos de dados é importante criar pelo menos um usuário para cada esquema de banco
de dados. Para criar um administrador geral do MySQL com permissão de login em sistemas
com boa interface gráfica para auxílio no gerenciamento do MySQL, como o sistema phpMyAd-
min52, é necessário executar o comando presente na Figura 4.8. Para acessar o Workbench53

pode-se usar o usuário root com a senha gerada pela criptografia forte do MySQL 8.

1 Mudar de :
2

3 s q l−mode="STRICT_TRANS_TABLES , NO_ZERO_IN_DATE , NO_ZERO_DATE,
ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO , NO_ENGINE_SUBSTITUTION"

4

5 Para :
6

7 s q l−mode="STRICT_TRANS_TABLES , ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO ,
NO_ENGINE_SUBSTITUTION"

8

Figura 4.7: Alterar a variável do MySQL. Fonte: Autor.

50 <https://www.tecmint.com/install-mysql-8-in-ubuntu/>
51 <https://dev.mysql.com/doc/relnotes/mysql/8.0/en/>
52 <https://www.phpmyadmin.net/>
53 <https://dev.mysql.com/downloads/workbench/>
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1 CREATE USER ’ u s u a r i o −mysql ’@’ l o c a l h o s t ’ IDENTIFIED BY ’ s u a s e n h a c o m e s s e s
a p o s t r o f o s ’ ;

2 GRANT ALL PRIVILEGES ON ∗ .∗ TO ’ u s u a r i o −mysql ’@’ l o c a l h o s t ’ WITH GRANT
OPTION ;

3

Figura 4.8: Alterar a variável do MySQL. Fonte: Autor.

4.7 Configuração do PostgreSQL e PostGIS

Para a instalação e configuração do PostgreSQL e sua extensão PostGIS foram utilizadas
as recomendações que estão presentes site oficial do PostGis54 e no site Wiki-PostgreSQL55.
Recomenda-se também a instalação do pgModeler56 e do pgAdmin457 para ter acesso a uma
interface gráfica para um gerenciamento mais fácil e rápido de todos os bancos de dados do
PostgreSQL. Para se obter mais funcionalidades e um melhor gerenciamento dos dados e meta-
dados que serão gerenciados com a ajuda do Geonetwork é fundamental a utilização do SGBD
PostGres ao invés do SQGB padrão do Geonetwork, o qual se chama H258. Portanto, foi ne-
cessário criar um banco de dados no PostgreSQL para o Geonetwork. O banco de dados deste
trabalho possui o nome “ide_ufrrj_geonetwork”. Visando diversas outras funcionalidades que
serão construídas na IDE-UFRRJ no futuro, optou-se por habilitar a extensão espacial PostGIS
para este banco de dados. Assim, os seguintes plugins vistos na Figura 4.9 foram adicionados
para o banco de dados “ide_ufrrj_geonetwork”:

4.8 Configuração do Tomcat

Antes da instalação do Tomcat, foi instalado o Open Java Development Kit (OpenJDK).
Com o Tomcat instalado, deve-se criar um usuário do sistema operacional e atribuir a propri-
edade da pasta do Tomcat a este usuário. Além disso, para a execução do Tomcat foi preciso
fornecer permissão de execução aos arquivos com a extensão “.sh” localizados na pasta bin do
Tomcat. Para controle de versões pode ser utilizada a técnica de Symbolic Link (Symlink)59 do
Linux. Para o funcionamento do Geonetwork foi necessária a utilização do Java 8. Versões
posteriores do Java, como o Java 11, não são recomendadas e em testes deste trabalho ocorre-
ram problemas na inicialização do Geonetwork quando foi utilizado Java 11. Por causa deste
problema de compatibilidade, alguns desenvolvedores não conseguem instalar o Geonetwork
e acabam desistindo de usá-lo. Portanto, o Geonetwork funciona perfeitamente com Java 8, o
qual é uma versão antiga do Java. A Figura 4.10 possui os comandos e alguns comentários
(sem acentos) sobre o processo de configuração do Tomcat utilizado neste trabalho. Pode ser
visto na Figura 4.11 a edição do arquivo de serviço do Tomcat 9 com Java 8 no Ubuntu 18.04.

54 <Greshttps://postgis.net/install/>
55 <https://wiki.postgresql.org/wiki/Apt>
56 <https://pgmodeler.io/download>
57 <https://www.pgadmin.org/download/>
58 <https://www.h2database.com/html/main.html>
59 <https://www.shellhacks.com/symlink-create-symbolic-link-linux/>
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Figura 4.9: Extensões habilitadas SGBD PostgreSQL para uso no Geonetwork. Fonte: Autor
- Print do pgAdmin4.

4.9 Configuração do Geonetwork

Para habilitar a tradução em português do Geonetwork foi necessário baixar quatro ar-
quivos da tradução, que foi realizada no transifex60, neste link61. Os quatro arquivos são “pt-
admin.json”, “pt-core.json”, “pt-editor.json” e “pt-search.json”. A Figura 4.12 apresenta o local
que estes arquivos de tradução devem ser colocados. Na Figura 4.13 pode ser visto o local do
arquivo CatController.js de configuração para habilitar o idioma português. Na Figura 4.14
pode ser visto que para adicionar este novo idioma no Geonetwork basta adicionar ’por’: ’pt’
em languages e colocar ’por’: ’Portuguesa’ em $scope.langLabels.

Também foi necessário configurar o arquivo “srv.xml” localizado no caminho presente
na Figura 4.15 para alterar o banco de dados H2 para o PostgreSQL/PostGIS. Para conseguir

60 <https://www.transifex.com/>
61 <https://github.com/geonetwork/core-geonetwork/tree/master/web-ui/src/main/resources/catalog/locales>

1 sudo a p t i n s t a l l d e f a u l t −j d k
2 h t t p s : / / www. apache . o rg / d i s t / t o mc a t / tomcat −9/
3 sudo u s e r a d d −r −m −U −d / o p t / t om ca t −s / b i n / f a l s e to mc a t
4 sudo l n −s / o p t / t o mc a t / apache−tomcat −9 .0 .20 / o p t / t om ca t / l a t e s t
5 sudo chown −RH t om ca t : / o p t / t om ca t / l a t e s t
6 sudo sh −c ’ chmod +x / o p t / t om ca t / l a t e s t / b i n / ∗ . sh ’
7 E d i t a r o a r q u i v o " / e t c / sys temd / sys tem / to mca t . s e r v i c e "
8 sudo s y s t e m c t l daemon−r e l o a d

Figura 4.10: Instalação e configuração do Tomcat no Ubuntu 18.04. Fonte: Autor.
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1 [ Un i t ]
2 D e s c r i p t i o n =Tomcat 9 s e r v l e t c o n t a i n e r
3 A f t e r = ne twork . t a r g e t
4

5 [ S e r v i c e ]
6 Type= f o r k i n g
7

8 User= t omc a t
9 Group= t om ca t

10

11 Envi ronment ="JAVA_HOME=/ u s r / l i b / jvm / j ava −8−openjdk−amd64 "
12 Envi ronment ="JAVA_OPTS=−Djava . s e c u r i t y . egd= f i l e : / / / dev / urandom −Djava .

awt . h e a d l e s s = t r u e "
13

14 Envi ronment ="CATALINA_BASE=/ o p t / t o mc a t / l a t e s t "
15 Envi ronment ="CATALINA_HOME=/ o p t / t o mc a t / l a t e s t "
16 Envi ronment ="CATALINA_PID=/ o p t / t o mc a t / l a t e s t / temp / to mc a t . p i d "
17 Envi ronment ="CATALINA_OPTS=−Xms1024M −Xmx2048M −s e r v e r −XX:+

U s e P a r a l l e l G C "
18

19 E x e c S t a r t = / o p t / t om ca t / l a t e s t / b i n / s t a r t u p . sh
20 ExecStop =/ o p t / t omc a t / l a t e s t / b i n / shutdown . sh
21

22 [ I n s t a l l ]
23 WantedBy= m u l t i−u s e r . t a r g e t

Figura 4.11: Configuração do arquivo de serviço do Tomcat 9 com Java 8 no Ubuntu 18.04.
Fonte: Autor.

realizar a conexão ao SGBD correto foi necessário fornecer os dados de acesso no arquivo
“jdbc.properties” localizado no endereço mostrado na Figura 4.15 .

1 / o p t / t om ca t / l a t e s t / webapps / i d e _ u f r r j _ g e o n e t w o r k / c a t a l o g / l o c a l e s

Figura 4.12: Local de inserção dos arquivos de tradução do Geonetwork. Fonte: Autor.

4.10 Configuração do Geoserver

O Geoserver é um software usado para fornecer os serviços de mapa na Web da IDE-
UFRRJ. Por exemplo, o serviço de visualização de mapas WMS, o qual fornece ao usuário
acesso e visualização de alguns dados espaciais, em diversos formatos, sem a necessidade de
instalação de softwares adicionais. Para utilizar o Geoserver basta acessar uma Uniform Re-
source Locator (URL) a partir de um navegador Web compatível, como o Google Chrome,
Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer e Microsoft Edge.
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1 / o p t / t om ca t / l a t e s t / webapps / i d e _ u f r r j _ g e o n e t w o r k / c a t a l o g / j s /
C a t C o n t r o l l e r . j s

Figura 4.13: Local do arquivo para habilitar os idiomas do Geonetwork. Fonte: Autor.

Foi criado e habilitado um espaço de trabalho chamado “ide_ufrrj” e também foram ha-
bilitados todos os serviços Web disponíveis no Geoserver (WMTS, WFS, WCS e WMS) para este
espaço de trabalho. Essa configuração pode ser vista na Figura 4.16. Para os dados voluntários
foi criada uma fonte de dados chamada “fonte1” do tipo “Directory of spatial files (Shapefiles)”.
Para os dados oficiais da UFRRJ foi criada uma fonte de dados chamada “dados_oficiais_ufrrj”
também do tipo “Directory of spatial files (Shapefiles)”. Também foi necessário habilitar os
métodos “GET, POST, HEAD, PUT, DELETE e TRACE” para comunicação com o Geopost
utilizando a REST API do Geoserver. Em uma seção posterior, deste trabalho, será apresentado
o algoritmo que envia dados VGI do Geopost diretamente para o Geoserver e depois realiza a
criação automática de diversos WMS e WFS em formatos diferentes para cada dado VGI.

4.11 Configuração do GDAL

Para a conversão de dados VGI do formato KML para Shapefile foi utilizada a Geospatial
Data Abstraction Library (GDAL)62, esta é uma biblioteca de software para leitura e gravação
de diversos tipos de dados geoespaciais. Para a instalação deste software no Ubuntu é necessário
realizar os comandos apresentados nas linhas 1 e 2 da Figura 4.18, a linha 3 é para verificar se
a instalação foi bem sucedida.

62 <https://github.com/geo6/php-gdal-wrapper>
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1 .
2 .
3 .
4 ’ l a n g u a g e s ’ : {
5 ’ eng ’ : ’ en ’ ,
6 ’ d u t ’ : ’ n l ’ ,
7 ’ f r e ’ : ’ f r ’ ,
8 ’ g e r ’ : ’ de ’ ,
9 ’ kor ’ : ’ ko ’ ,

10 ’ spa ’ : ’ e s ’ ,
11 ’ cze ’ : ’ c s ’ ,
12 ’ c a t ’ : ’ ca ’ ,
13 ’ f i n ’ : ’ f i ’ ,
14 ’ i c e ’ : ’ i s ’ ,
15 ’ i t a ’ : ’ i t ’ ,
16 ’ por ’ : ’ p t ’ ,
17 ’ r u s ’ : ’ ru ’ ,
18 ’ c h i ’ : ’ zh ’ ,
19 ’ s l o ’ : ’ sk ’
20 } ,
21 .
22 .
23 .
24 $scope . l a n g L a b e l s = \ { ’ eng ’ : ’ E n g l i s h ’ , ’ d u t ’ : ’ N e d e r l a n d s ’ ,
25 . . . ,
26 ’ por ’ : ’ P o r t u g u e s a ’ ,
27 . . .
28 .
29 .
30 .

Figura 4.14: Configurando o idioma Português no Geonetwork no arquivo CatController.js.
Fonte: Autor.

1 Loca l do s r v . xml :
2 / o p t / t om ca t / l a t e s t / webapps / i d e \ _ u f r r j \ _geone twork /WEB−INF / c o n f i g−node
3

4 Loca l do j d b c . p r o p e r t i e s :
5 / o p t / t om ca t / l a t e s t / webapps / i d e \ _ u f r r j \ _geone twork /WEB−INF / c o n f i g−db

Figura 4.15: Local de inserção dos arquivos de configuração do banco de dados. Fonte: Autor.
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Figura 4.16: Configuração do espaço de trabalho ide_ufrrj. Fonte: Autor - Print do Geoserver.

Figura 4.17: Configuração de autenticação do Geoserver. Fonte: Autor - Print do Geoserver.

1 sudo add−ap t−r e p o s i t o r y ppa : u b u n t u g i s / ppa && sudo ap t−g e t u p d a t e
2 sudo ap t−g e t i n s t a l l gda l−b i n
3 o g r i n f o −−v e r s i o n

Figura 4.18: Lista de comandos para instalar o GDAL no Ubuntu. Fonte: Autor.
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES

5.1 Geopost

O Geopost é um conjunto de softwares para coletar, visualizar, editar, analisar, validar
e disseminar VGI na Internet. Este sistema foi desenvolvido com base em alguns conceitos e
funcionalidades do ClickOnMap, como é apresentado na Tabela 5.1 e Tabela 5.2, porém não foi
utilizado nenhum código fonte exclusivo do ClickOnMap. Para a documentação dos dados VGI
no Geopost foi desenvolvido uma nova versão do DM4VGI (SOUZA et al., 2013) chamado
de DM4VGI V2. O sistema Geopost não é um framework para auxiliar o desenvolvimento
de outros ambientes VGI personalizáveis, como no caso do ClickOnMap. O Geopost pode
ser personalizado de forma descentralizada por uma equipe de desenvolvedores Web. Assim,
pode-se aplicar o Geopost para cada ambiente específico com suas próprias regras de negócio,
porém deve-se seguir algumas regras básicas para manter a interoperabilidade dos dados VGI.
Para testes e validação do Geopost foi criada uma versão chamada Geopost Seropédica63. A
página inicial do Geopost Seropédica está ilustrada na Figura 5.1. Para armazenar os dados e
metadados VGI foi utilizado um SGBD.

Figura 5.1: Página inicial do Geopost Seropédica. Fonte: Autor - Print do Geopost.

5.1.1 Banco de dados do Geopost

O sistema Geopost é composto de um banco de dados geográficos, um website e um
conjunto de algoritmos que podem ser habilitados e personalizados via programação. Para o

63 <https://www.ide.ufrrj.br/geopostseropedica/>
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desenvolvimento do banco de dados geográficos do Geopost foi utilizado o Sistema Gerenciador
de Banco de Dados MySQL Community Server 8.0.X. Para o projeto deste banco de dados foi
utilizado o MySQL Workbench, o qual é uma ferramenta visual de design de banco de dados. O
esquema lógico do banco de dados do Geopost está exposto na Figura 5.2. A primeira grande
diferença do Geopost para outros sistemas VGI, como o ClickOnMap, é a presença de um tipo
de dado essencialmente geográfico para a coluna que armazena a localização da VGI. Muitos
sistemas utilizam apenas o tipo “float”, “varchar” ou “text” para armazenar as coordenadas ou
a localização da VGI. Neste trabalho foi utilizado o tipo “GEOMETRYCOLLECTION”. Usando
este tipo de dado é possível armazenar um dado espacial referente a um ou mais pontos, linhas
e/ou polígonos. Assim, existem mais possibilidades que o próprio formato Shapefile, o qual
permite apenas vários pontos, linhas e polígonos, desde que não misture dados com dimensões
diferentes. Por exemplo, no Shapefile não é possível armazenar pontos (0 dimensões) e linhas
(1 dimensão) no mesmo arquivo shapefile. Portanto, cada VGI pode, no caso mais simples, ter
apenas um único ponto e, no caso mais complexo, pode ser uma mistura de vários pontos, linhas
e polígonos. Dessa forma, o Geopost abrange várias possibilidades espaciais.

A coluna ’local’ definida como “GEOMETRYCOLLECTION”, que é um tipo de dado
específico para armazenar geometrias no MySQL, fornece aos desenvolvedores do Geopost a
possibilidade de uso das funções espaciais do MySQL. Portanto é possível usar funções já
implementadas de distância, área ou de análise de relação topológica sem a necessidade de
programar tudo do zero. Por exemplo, pode-se utilizar a função “ST_OVERLAPS()” para ve-
rificar se uma VGI tem alguma sobreposição com outra VGI ou usar em conjunto as funções
“ST_BUFFER()” e “ST_CONTAINS()” para verificar quais VGI estão dentro de um raio X de
um ponto de interesse fornecido.

Também pode ser visto na Figura 5.2 que existem duas colunas “numLongitude” e
“numLatitude” usando o tipo “float” para armazenar a longitude e latitude da colaboração em
graus decimais. Essa duplicação de dados foi feita para efetuar futuros testes de velocidade,
recuperação e otimização em relação ao “GEOMETRYCOLLECTION”. No caso de dados VGI
que não são pontos é armazenado o primeiro ponto da geometria fornecida na VGI. O Geopost
não armazena o eixo Z ou altura da VGI diretamente, porém pode-se enviar arquivos espaciais
anexados na VGI com informações altimétricas, por exemplo, enviar um arquivo GeoJSON em
que cada ponto possua três coordenadas(x,y,z).

A tabela “usuarios” é usada para armazenar os dados de cadastro, acesso e situação de
um usuário no ambiente Geopost Seropédica. Para as informações necessárias em ações de
cadastro e acesso, a tabela possui colunas que armazenam nome, endereço de e-mail, faixa
etária, senha, senha do Facebook e Gmail. Nessa tabela também é armazenado o JSON Web
Token gerado no acesso pela plataforma móvel. A contagem de logins falhos para o bloqueio
de usuários, visando questões de segurança e privacidade, é gerenciada com base em um dos
campos dessa tabela. Alguns atributos como a classe de usuário e pontuação também estão
associados à tabela e determinam as permissões de usuário no ambiente online.

A tabela “categoriaevento” é usada para ajudar a definir a lista de categorias nas quais
as colaborações podem ser alocadas dentro do ambiente online do Geopost Seropédica. Essas
categorias facilitam o estabelecimento de relações entre os diferentes dados inseridos no sistema
e são importantes para mecanismos de busca e filtros. Essa tabela possui duas colunas. A coluna
“codCategoriaEvento” é usada para identificar uma categoria dentro do sistema de banco de
dados. A coluna “desCategoriaEvento” armazena o nome de exibição das mesmas.

A tabela “tipoevento” ajuda o sistema oferecer níveis mais específicos para a categoriza-
ção dos conteúdos coletados dentro do ambiente online, assim evitando uma generalização dos
dados. Possui as mesmas funções das categorias citadas anteriormente. Os tipos são específicos
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Figura 5.2: Esquema lógico do Banco de Dados do Geopost Seropédica. Fonte: Autor - Print
do Geopost.

para cada categoria e por isso estão relacionados a tabela anterior com base em uma chave es-
trangeira. Essa tabela possui três colunas. A coluna “codTipo” é usada para ajudar o sistema a
identificar a ocorrência de um único tipo no sistema. A coluna “desTipo” armazena o nome de
exibição do tipo. Por fim, “codCategoriaEvento” referencia a categoria a qual o tipo pertence.
Cada tipo pode ser chamado também de “subcategoria”.

A tabela “colaboracoes” é a principal tabela do banco de dados do Geopost, possui a
maior quantidade de relacionamentos com outras tabelas do banco e também contém a maior
quantidade de colunas. No sistema Web uma colaboração possui as seguintes informações bá-
sicas: título, descrição, data e hora de sua criação no sistema, data e hora de sua ocorrência
no mundo real, uma categoria, um tipo e um usuário. Estas informações básicas são colunas
da tabela “colaboracoes” sendo as três últimas provenientes de relações com outras tabelas já
abordadas anteriormente. Além disso, a tabela também armazena dados espaciais de uma co-
laboração em diversos formatos: latitude e longitude, geometria espacial, strings no formato
GEO JSON, KML ou XML. Com o objetivo de controlar a qualidade das informações obtidas.
Também possui colunas para armazenamento do nível de zoom utilizado nos Mapas Digitais
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no momento da colaboração, bem como dados da acurácia posicional associados à obtenção
de localizações via GNSS em plataformas móveis. Para o controle da origem dos dados possui
colunas destinadas a identificação da plataforma de coleta da colaboração (Aplicação Web ou
Aplicação Mobile) bem como para armazenamento do endereço de IP do usuário. As colunas
“status” e “justificativa” armazenam dados sobre a validação da VGI. As colunas “problema”
e “resolvido” armazenam dados de indicadores de problemas que podem ser resolvidos ou já
foram resolvidos por empresas, governos ou cidadãos.

Após ou durante a criação de uma nova colaboração, usuários podem associar conteúdos
multimídia às mesmas como: comentários textuais, vídeos do Youtube, imagens e arquivos. As
tabelas “imagens”, “vídeos” e “arquivos” possuem colunas para armazenar a qual colaboração
estes pertencem, o usuário responsável pela sua criação, o caminho dos arquivos multimídia
no servidor, um título e uma descrição. A tabela “comentarios” armazena os dados referentes
aos comentários realizados em cada VGI. Na tabela “classesdeusuarios” são armazenados os
nomes de exibição das classes hierárquicas que um usuário pode alcançar no sistema Geopost
de acordo com sua pontuação. Essa tabela possui uma coluna chamada “codClasse” como
chave primária para ser o identificador da classe. Nas colunas “nomeClasse” e “desClasse” são
armazenados os textos de exibição de uma classe no ambiente online.

Na tabela “usuario_colaboracao” são armazenadas as interações de um determinado
usuário com uma determinada colaboração. Os usuários e as colaborações são identificados
com base em seus códigos referenciados como chaves estrangeiras na tabela. A tabela também
possui colunas para salvar a quantidade de visualizações de uma colaboração por um usuário,
o tempo de visualização, quantidade de atualizações e contribuições, comentários e uploads de
arquivos multimídia. Estes dados são importantes para sistemas de recomendação de conteúdo.

No sistema Geopost existe a possibilidade de um usuário atribuir uma nota para cada
colaboração, seções posteriores detalham melhor isso. As notas são armazenadas na tabela
“avaliacao”. O usuário e a colaboração alvo são referenciados usando seus códigos identifica-
dores como chaves estrangeiras. A avaliação também é um fator importante a ser considerado
em Sistemas de Recomendação.

O sistema Geopost também busca estabelecer graus de similaridade entre os diferentes
conteúdos e usuários com base na utilização de palavras-chave. Na tabela “palavraschave” é
usada para armazenar um identificador e o nome de exibição para cada palavra-chave extraída
automaticamente ou sugerida por usuários. As tabelas “palavraschaveusuarios” e “palavrascha-
vecolaboracoes” são usadas para registrar os relacionamentos de uma palavra-chave com um
usuário e com uma colaboração respectivamente, ambos com base nos códigos identificadores.

A tabela “historicocolaboracoes” é usada para registrar as modificações sugeridas por
usuários referentes aos conteúdos textuais de uma colaboração. As colunas “desTitulo” e “des-
Colaboracao” são usadas para armazenar as alterações no título de exibição da colaboração e
no texto de descrição, respectivamente. Também é armazenado o momento de cada alteração
realizada sobre cada VGI. Duas colunas referenciam os identificadores da colaboração e do
usuário responsável pelas alterações. Estes dados são importantes para aumentar a confiabili-
dade de uma colaboração voluntária e podem ajudar o sistema a fornecer uma contextualização
temporal da VGI.

Na tabela “reportes” é armazenada a quantidade de vezes que os usuários reportaram a
VGI como algo extremamente negativo. A função desses reportes é identificar se uma VGI está
possivelmente fora de alguma política ou regras do sistema Geopost, por exemplo, contribuições
maliciosas ou criminosas. Também é uma importante ferramenta de análise da qualidade de
uma VGI. Existem algumas tabelas que não possuem relacionamento dentro do sistema e são
responsáveis pelo armazenamento de informações associadas à administração do Geopost.
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5.1.2 Tipos de usuário

O sistema Geopost possui 3 tipos de usuários com características, funções e permissões
de acesso diferentes. O Tabela 5.3 contém todas as informações sobre cada um dos tipos de
usuários, onde A, B e C corresponde, respectivamente, “Usuário não Identificado”, “Usuário
Identificado” e “Administrador”. Existem 4 subtipos de “Usuário Identificado” que são: (1)
“Usuário Registrado como Anônimo”, (2) “Usuário Registrado no Geopost”, (3) “Usuário Re-
gistrado via Conta do Google” e (4) “Usuário Registrado via Conta do Facebook”. A diferença
é que o usuário anônimo dificilmente vai se beneficiar do algoritmo de sugestão de VGI, pois
cada vez que se identifica como anônimo é criada outra conta no sistema, assim seu comporta-
mento anterior não é contabilizado no usuário anônimo novo. Também dificilmente um usuário
anônimo corrente vai subir muito no ranking, pois cada vez que efetuar logoff e login no sistema
será criada outra conta com uma pontuação nova. Existe ainda um atributo que marca o usuário
como vinculado oficialmente a UFRRJ, como um Professor, Técnico ou Aluno. Esta marcação
especial é discutida na próxima subseção.

5.1.3 Ranking, classe e pontuação de usuário

A maioria das ações realizadas no sistema são monitoradas e algumas fazem o usuário
ganhar ou perder pontos, como pode ser visto na Figura 5.3. De acordo com a quantidade de
pontos obtidos pelo usuário é atribuída uma classe para este usuário. As “Classes de Usuário”
podem fornecer permissões e benefícios especiais para o usuário. Por exemplo, na versão Ge-
opost Seropédica, foi definido que para realizar uma revisão Wiki sobre uma VGI, o usuário
precisa, necessariamente, ter dois níveis hierárquicos superiores em relação ao autor da VGI.

Se os administradores de um Geopost quiserem tentar aumentar a credibilidade de no-
vos dados voluntários ou reduzir um possível fluxo enorme de dados voluntários, pode-se, por
exemplo, definir que apenas usuários que estão em uma classe de usuário mais elevada podem
efetuar contribuição que gera uma nova VGI. No caso deste trabalho, como a base de dados es-
tava vazia, as políticas de criação VGI foram as mais liberais possíveis. Dessa forma, tentando
forçar um maior número de contribuições. Futuramente essa política será analisada e, talvez,
redefinida.

O Geopost Seropédica possui uma categoria especial chamada “Dados Oficiais da UFRRJ”
com algumas subcategorias como “Espectrorradiometro - Professor”, “Espectrorradiometro -
Técnico” e “Espectrorradiometro - Aluno”. Apenas usuários que estão marcados como vincu-
lados oficialmente à UFRRJ podem efetuar uma contribuição nesta categoria. Essa alteração do
cadastro do usuário é feita diretamente com os Administradores do Geopost, não é feita no Web
site ou automaticamente, justamente por questões de credibilidade e política interna do Geopost
Seropédica.

5.1.4 Contribuição - VGI

Para a criação do módulo de contribuição, onde os usuários podem inserir um novo
dado VGI no sistema, foi utilizada uma técnica diferente para criação do balão de informação
da Google Maps API. O código fonte pode ser visto na Listing 9.1. Como o próprio Google re-
comenda64, o HTML normalmente é construído dentro de uma string no mesmo local da criação
do infowindows, causando várias dificuldades no momento da programação e na manutenção

64 <https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/infowindows>
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Figura 5.3: Classes e Pontuação de Usuário. Fonte: Autor - Print do Geopost.

do código por conta da concatenação de string em cada linha, como visto no código do Clic-
kOnMap na Listing 9.2. No Geopost foi usada uma função assíncrona com AJAX para obter a
página HTML, que contém o formulário de contribuição VGI, na variável “data” que recebe o
retorno da função “downloadUrl”. Essa chamada é apresentada na linha 16 na Listing 9.1. A
variável “html” recebe “data” e depois é passada para o infowindows da Google Maps API.
Analisando o código fonte presente na Listing 9.3 pode-se notar a ausência de concatenação
de string em cada linha do código fonte. Portanto, diminui a quantidade de aspas e sinal de
soma do código fonte (’"’ e ’+’). Dessa forma, ocorre uma melhora na legibilidade do código
e aumenta a eficiência de produção de código fonte do formulário VGI. Como visto na revi-
são de literatura deste trabalho, sistemas VGI podem ser usados para situações de crise, assim
melhorias para aumentar a velocidade de personalização deste tipo de sistema são importantes.

O formulário de contribuição VGI pode ser visto em detalhes na Figura 5.4, Figura 5.5,
Figura 5.6, Figura 5.7 e Figura 5.8. Em “Dados” o usuário insere “Título”, “Descrição”, “Cate-
goria”, “Tipo” ou “Subcategoria”, “Data do Evento”, “Hora do Evento”, “Captcha” e marca ou
não a opção “Este seu Geopost é um problema que pode ser resolvido por um Cidadão, Empresa
ou Governo?”. A Tabela 5.4, Tabela 5.5 e Tabela 5.6 possuem as Categorias e Subcategorias(ou
Tipos) iniciais presentes no Geopost Seropédica. Essas categorias foram escolhidas com base
em ambientes VGI já desenvolvidos anteriormente, pelo autor, usando o ClickOnMap, como
o Cidadão Viçosa65 e também analisando strings de busca mais relevantes no motor de busca
do Google. Assim, os usuários do Geopost podem efetuar classificações e filtragem dos dados
VGI coletados, por exemplo o próprio Geopost possui uma página para filtrar e buscar dados

65 <http://www.ide.ufv.br/cidadaovicosa/>
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VGI a partir de uma lista de categorias e tipos definida pelo usuário, como visto na Figura 5.9.
O “Captcha”, apesar de ser algo incômodo para a maioria dos usuários, é importante para evi-
tar ataques com bots ao sistema, pode-se também habilitar o reCAPTCHA66 do Google para
o Geopost no lugar do jQuery Real Person67 que é um padrão de captcha68 escolhido para a
personalização Geopost Seropédica.

Figura 5.4: Formulário de Contribuição VGI do Geopost Seropédica - Dados - Parte 1. Fonte:
Autor - Print do Geopost.

O item do formulário de contribuição VGI, que possui o texto “Este seu Geopost é um
problema que pode ser resolvido por um Cidadão, Empresa ou Governo?”, é usado para classi-
ficar a VGI para que posteriormente seja possível criar uma outra ferramenta do Geopost para
que usuários da classe “Solucionadores de Problemas” possam solucionar estes problemas e ga-
nhar pontos e destaque no sistema. Por exemplo, um político, empresa ou cidadão pode resolver
um problema, ganhar pontos e aumentar sua credibilidade e status no sistema e na sociedade.
Portanto, pode ser um ambiente para marketing pessoal, governamental ou empresarial.

Além da contribuição para criar uma nova VGI, existe também a contribuição sobre uma
VGI existente no sistema. Os usuários podem fazer uma revisão Wiki para corrigir erros nos
títulos e descrições de cada VGI. Todo o histórico de revisão Wiki pode ser visto em cada VGI,
para evitar problemas de perda de dados corretos ou revisão Wiki maliciosa. Porém, o Geopost
Seropédica possui uma política que apenas usuários com duas Classes de Usuário acima, em
relação ao usuário que criou a VGI, pode efetuar a revisão WIKI. Esse tipo de regra pode ser per-
sonalizada via programação, por exemplo permitir revisão WIKI apenas para contribuição que
possuem uma avaliação baixa menor que 2 pontos de média. As Classes de Usuários e Pontua-
ção da VGI estão detalhadas em seções posteriores deste trabalho. Os usuários também podem

66 <https://www.google.com/recaptcha/intro/v3.html>
67 <http://keith-wood.name/realPerson.html>
68 <http://www.captcha.net/>
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Figura 5.5: Formulário de Contribuição VGI do Geopost Seropédica - Dados - Parte 2. Fonte:
Autor - Print do Geopost.

enviar imagens, vídeos e arquivos para uma VGI que ainda não possui essas mídias. Também é
possível personalizar o Geopost via programação para não permitir essa opção. Também pode-
se fornecer uma opção para o criador da VGI definir se permite ou não o envio posterior de
mídias para a sua VGI.

Em relação ao código fonte, a Listing 9.4 possui a parte principal da inserção dos dados
VGI no banco de dados geográfico. Pode-se observar que o tipo de dado usado para armazenar
a geometria da VGI no MySQL é GEOMETRYCOLLECTION, o qual pode ser desde um único
ponto até uma combinação de vários pontos, linhas e polígonos. Como os dados estão vindo da
Maps JavaScript API (antiga Google Maps API ou API Google Maps), deve-se tratar os dados
de acordo com o tipo de desenho, da Drawing Layer (Library), antes de inserir no banco de
dados. Por exemplo, o tipo circle da Drawing Layer da Maps JavaScript API possui três dados:
(1) latitude, (2) longitude e um (3) raio, portanto, para construir uma geometria para ser inserida
no MySQL é necessário usar a função ST_Buffer, passando o ponto e o raio para essa função
e depois recuperar os pontos gerados para serem utilizados na criação da nova geometria que
será criada no MySQL. A coleta e o tratamento dos dados da geometria circle pode ser vista,
respectivamente, na Listing 9.6 e na Listing 9.7.

5.1.5 Visualização - VGI

Cada VGI do Geopost Seropédica pode possuir em sua geometria um ou mais pontos,
linhas ou polígonos, assim sempre será necessário realizar uma consulta para identificar quantas
VGI estão no ponto clicado pelo usuário. Pois podem existir sobreposições de geometrias, até
mesmo se as contribuições forem apenas com pontos. Isto não ocorre no ClickOnMap, pois não
é possível criar uma nova contribuição em um ponto já existente neste sistema e cada VGI possui
um único ponto. O código fonte responsável por identificar as sobreposições de VGI e enviar
os identificadores, das VGI sobrepostas, para um arquivo PHP pode ser visto na Listing 9.8,
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Figura 5.6: Formulário de Contribuição VGI do Geopost Seropédica - Imagem - Parte 3. Fonte:
Autor - Print do Geopost.

Listing 9.9, Listing 9.10 e Listing 9.11. Este arquivo PHP possui também SQL, HTML e CSS
para exibir uma janela para o usuário escolher qual VGI ele deseja abrir e assim visualizar todos
os seus dados específicos dentro de um infowindows ou janela informação. O código deste
arquivo PHP pode ser analisado na Listing 9.12 e na Listing 9.13.

Quando não há sobreposição, a janela de informação é exibida imediatamente. A Fi-
gura 5.10 e a Figura 5.11 são exemplos de janela de informação de uma VGI do Geopost Sero-
pédica quando o usuário que clicou na VGI não está identificado(logado) no sistema. Quando o
usuário está identificado existem mais opções ao usuário, como visto na Figura 5.12 os botões
de Editar, Reportar e Postar no Facebook e a Figura 5.13 possui a parte de avaliação da VGI. O
botão Editar habilita a revisão Wiki, a qual permite que qualquer outro usuário que estiver em 2
classes de usuário superior, em relação ao autor da VGI, possa modificar o Título e a Descrição
da VGI. Porém, todos os usuários podem ver todas as versões ou alterações Wiki da VGI ao
longo do tempo. A quantidade de classes para permitir a edição Wiki pode ser personalizada via
programação. O ClickOnMap possui revisão Wiki, porém sem tratar a questão hierárquica para
efetuar a revisão Wiki. O botão Reportar ajuda os administradores do sistema encontrar con-
tribuições maliciosas ou que não estão de acordo com as políticas e regras de uso do Geopost
Seropédica69. Se 20 usuários diferentes reportarem a VGI, esta contribuição automaticamente é
ocultada do sistema e alterada para o status “Reprovada”. Este valor pode ser personalizado via
programação. Os administradores depois podem decidir remover a VGI definitivamente ou ava-
liar se foi um falso positivo e retornar a VGI para o sistema. O botão de “Postar no Facebook”
está melhor detalhado em uma seção posterior deste trabalho. A parte de avaliação também está
detalhada em uma seção posterior.

Os usuários também podem optar por habilitar ou não a exibição de linhas e polígonos,
para limpar a tela em busca de contribuições pontuais que usam marcadores. Pode-se também

69 <https://www.ide.ufrrj.br/geopostseropedica/termos.php>
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Figura 5.7: Formulário de Contribuição VGI do Geopost Seropédica - Imagem - Parte 4. Fonte:
Autor - Print do Geopost.

habilitar ou não um mapa de calor disponibilizado pela própria Google Maps API. Esta ferra-
menta é chamada de heatmap70. Pode ser vista essa funcionalidade habilitada na Figura 5.14.
Além disso, os marcadores estão sendo agrupados em cluster como visto na própria página
inicial do Geopost Seropédica.

5.1.6 Avaliação e validação

Todas as contribuições VGI podem ser avaliadas por usuários identificados, até mesmo
o usuário do tipo anônimo pode ajudar neste processo de definição da qualidade VGI. Essa
avaliação pode ser feita fornecendo uma nota de 0 a 5 estrelas ou fazendo um comentário no
fórum de uma VGI. A nota fornecida não será uma média aritmética, mas sim uma média
ponderada de acordo com a classe do usuário que forneceu a nota. Portanto, usuários em níveis
hierárquicos maiores possuem um peso maior, na nota final da VGI, que usuários em classes
hierárquicas inferiores. De acordo com conteúdos dos comentários no fórum de cada VGI pode-
se obter informações de pós-uso dos dados VGI. A Figura 5.15 possui detalhes da interface do
fórum da VGI. Um exemplo de comentário no fórum de uma VGI pode ser visto na Figura 5.16.

Um detalhe relevante a se comentar neste trabalho é a descoberta de uma dúvida que
alguns usuários tiveram sobre a nota da VGI, de acordo com relatos pessoais dos usuários aos
administradores do Geopost. Alguns usuários ficaram na dúvida se a nota da avaliação é para a
qualidade dos dados de uma VGI ou se a nota é do objeto descrito em uma VGI. Por exemplo,
se uma VGI se refere ao mapeamento de uma empresa, alguns usuários pensavam que a nota
fornecida é referente a qualidade da empresa, o que é um erro neste caso. Entretanto, pode-se
habilitar no Geopost dois tipos de nota para todas as VGI. No caso do Geopost Seropédica essa
opção está desabilitada, pois um dos objetivos deste projeto é estabelecer a qualidade da VGI e

70 <https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/heatmaplayer>
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Figura 5.8: Formulário de Contribuição VGI do Geopost Seropédica - Imagem - Parte 5. Fonte:
Autor - Print do Geopost.

não a qualidade do objeto exposto na VGI. Futuramente essa opção pode ser habilitada.
Para a primeira forma de validação de uma VGI no Geopost primeiro é calculada a média

final da nota da VGI. Essa operação é realizada a cada nova nota fornecida para uma VGI e leva
em consideração a pontuação de todos os usuários que forneceram notas para essa VGI. No
Geopost, diferente do ClickOnMap, também é calculada uma nova pontuação para ser somada
aos pontos do autor principal da VGI depois de cada avaliação realizada em uma VGI. Portanto,
de acordo com cada nota fornecida para uma VGI, o principal autor dessa VGI pode ganhar ou
perder pontos no Geopost e são estes pontos que vão definir sua classe no sistema. Por fim o
“Status” da VGI pode mudar de “Em Avaliação” para “Aprovada” ou “Reprovada” conforme
sua média, a quantidade de usuários que forneceram uma nota e a quantidade de pontos total
destes usuários. Por exemplo, se uma VGI possuir 100 avaliações com média final 4.5 estrelas
com 3000 pontos de usuários, essa VGI será aprovada, portanto seu “Status” vai mudar para
“Aprovada”.

Outra forma de validar a VGI como “Aprovada” são os próprios administradores do
Geopost efetuarem a mudança do “Status” da VGI de acordo com a política do ambiente em
questão. Além dessas formas de validação, que estão presentes na personalização Geopost
Seropédica, pode-se também habilitar, em outro Geopost, que usuários que estão em classes
mais elevadas do sistema podem ter a permissão de validar um número “X” de VGI, de “Y”
determinadas categorias e por “Z” período de tempo definido. Estes valores “X”, “Y” e “Z”
também podem variar para cada classe de usuário.

5.1.7 Geração automática de palavra-chave

Buscando a caracterização e identificação de uma VGI inserida no ambiente Geopost
e para facilitar a aplicação de métodos de busca, classificação e Sistemas de Recomendação,
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Figura 5.9: Página de Filtros de Dados VGI. Fonte: Autor - Print do Geopost.

foi aplicada a estatística TF-IDF (term frequency-inverse document frequency). A estatística
TF-IDF representa a relevância de cada palavra que compõe um documento textual. Dado um
conjunto de documentos textuais inseridos em um sistema, a estatística é obtida a partir da razão
entre o número de ocorrências de um termo em um determinado documento (term frequency)
e o número de ocorrências do termo em questão. Sempre considerando todos os documentos
presentes no sistema (inverse document frequency). Esse índice busca ponderar a importância
de uma palavra para a caracterização de um texto partindo do seguinte pressuposto: se uma
palavra/termo possui um elevado número de ocorrências em um determinado documento e uma
baixa frequência quando considerados todos os documentos disponíveis, então provavelmente
este termo possui uma importância dentro do documento textual em questão.

No ambiente Geopost um documento refere-se a parte textual de uma VGI. Atualmente
considera-se apenas o título e a descrição de cada VGI para composição dos documentos a se-
rem analisados. Eliminam-se dos textos as stop-words (palavras pertencentes a classes como
pronomes, preposições e artigos) e para cada palavra restante, calcula-se sua frequência (term
frequency). Determina-se a frequência das palavras para cada documento do sistema, realizando
o somatório entre esses valores (document frequency). Aplica-se a função logarítmica aos valo-
res TF e IDF obtidos, pois os valores de IDF podem apresentar crescimento exponencial frente
a quantidade de documentos presentes no sistema. Dessa forma, podendo adquirir uma magni-
tude muito desigual quando comparado ao TF. Ao fim do processo, cada palavra do documento
analisado possui um valor TF-IDF associado.

Durante os testes realizados sobre as rotinas implementadas para extração de palavras-
chave, observou-se que os índices calculados apresentavam valores bem próximos. Justamente
devido à pouca quantidade de colaborações presentes no sistema. Assim, para determinar as
palavras-chave de uma VGI, optou-se, até o presente momento, pela utilização da estatística
descritiva. Os índices obtidos foram ordenados e determinou-se seus outliers com base no
cálculo de quartis. As palavras referentes aos outliers são então selecionadas como palavras
chave. A Figura 5.17 mostra o resultado do método para uma colaboração realizada no ambiente
Geopost Seropédica.
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Figura 5.10: Janela de informação de uma VGI do Geopost Seropédica - Usuário Não Logado
- Parte 1. Fonte: Autor - Print do Geopost.

5.1.8 DM4VGI v2 - metadados dinâmicos

Para a documentação dos dados VGI, foi criada uma nova versão do DM4VGI (SOUZA,
2013), o DM4VGI V2. As principais alterações foram: (1) a presença de metadados para as
mídias digitais como imagens, arquivos e url inseridas na VGI; (2) os campos de “Sistema de
Coordenadas” e “Datum” foram acrescentados em “Geoposicionamento”; (3) o campo “Re-
portes” em “Qualidade da VGI” mostra quantas vezes a VGI foi reportada por usuários para
ser excluída por violar as regras no Geopost; (4) o campo “Problema” em “Identificação” se
o dado é um problema que pode ser resolvido por um Cidadão, Empresa ou Governo; (5)
os campos “Geometria em MySQL”, “Geometria em GeoJSON” e “Geometria em KML” em
“Distribuição” que mostram toda a geometria nos formatos do MySQL, GeoJSON e KML res-
pectivamente; e (6) a alteração mais útil, agora o campo “Link de Acesso” em “Distribui-
ção” deve possuir o endereço completo para abrir a VGI diretamente, por exemplo, <https:
//www.ide.ufrrj.br/geopostseropedica/index.php?id_VGI=536>. Na versão 1 do DM4VGI tinha
apenas o Website como um todo, por exemplo, <https://www.ide.ufrrj.br/geopostseropedica>.

5.1.9 Pesquisa de VGI

O sistema de recuperação de dados possui mecanismo de busca textual, temporal, temá-
tico, espacial e por qualidade. Pode-se combinar dois ou mais tipos de busca, por exemplo busca
espacial e por qualidade. Pode ser vista toda a página de busca na Figura 5.18, Figura 5.19 e
Figura 5.20. O usuário pode entrar com um retângulo para recuperar dados que estão dentro ou
fora deste objeto. Além disso pode-se habilitar o “overlaps” para retornar todos os dados que
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Figura 5.11: Janela de informação de uma VGI do Geopost Seropédica - Usuário Não Logado
- Parte 2. Fonte: Autor - Print do Geopost.

possuem uma sobreposição com este retângulo desenhado e ativando o “overlaps” e “inversa”
vai retornar todos os dados que não possuem sobreposição. Se ativar apenas a opção “inversa”
vai retornar os dados que estão totalmente fora do retângulo desenhado. A busca temporal leva
em consideração a data e hora de criação e também a data e hora do evento. A busca temática
atua sobre os dados de categoria e categoria ou tipo da VGI. A busca por qualidade pode recu-
perar apenas dados que possuem no mínimo uma determinada média de nota e também pode-se
buscar apenas por dados VGI que possuem o “Status” definido como “Aprovada”. Partes im-
portantes, de acordo com a complexidade da programação, do código fonte estão disponíveis
na Listing 9.14 e na Listing 9.15. Deve-se destacar a importância do uso dos tipos espaciais de
um banco de dados como o MySQL para um ambiente VGI, ao invés do uso de apenas dados
do tipo text, float ou double para armazenar latitude e longitude dos pontos. Usando os tipos
espaciais do MySQL pode-se usar as funções espaciais já implementadas como “ST_Contains”
e “ST_MakeEnvelope”, assim o tempo e esforço da produção de código fonte para tratar dados
espaciais são reduzidos.

5.1.10 Ferramentas extras

O sistema Geopost possui diversas ferramentas extras para auxiliar desde o envio de
outros tipos de dados até o estudo e a análise dos dados VGI do sistema. Na página “+Ferra-
mentas”, mostrada na Figura 5.21, as seguintes ferramentas extras estão implementadas e dis-
poníveis: “Seu Perfil”, “Seus Dados Sugeridos”, “Estatísticas”, “Geojson”, “KML”, “Análise
Espacial”, “Sugerir Categorias”. Futuramente, outras ferramentas podem ser criadas e persona-
lizadas.
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Figura 5.12: Janela de informação de uma VGI do Geopost Seropédica - Usuário Logado -
Parte 1. Fonte: Autor - Print do Geopost.

Perfil de usuário

A opção “Seu Perfil” acessa uma nova página apresentada na Figura 5.22, o qual possui
um menu chamado “Dados Pessoais” que apresenta as principais informações sobre o usuário,
por exemplo, os seus “pontos”, sua “classe” e número total de colaborações/contribuições, ava-
liações e comentários. Pode-se acessar a lista de todas as contribuições do usuário com um link
direto para cada uma, o que facilita muito para o usuário revisar e editar as suas próprias contri-
buições. Além disso, existe também um outro menu para acessar os dados sugeridos, chamado
“Sugestões”. Este último menu será melhor detalhado na próxima subseção. Entretanto, todas
essas opções e informações só podem ser acessadas se o usuário estiver realizado um login
válido no sistema, mesmo que seja um usuário identificado como “Usuário Anônimo”.

Metadados de usuários

Uma série de dados são coletados em cada ação do usuário no sistema Geopost. Por
exemplo, existem dados sobre quais as categorias e tipos de VGI que cada usuário mais visua-
liza, comenta e fornece notas. Estes dados são úteis para a criação de algoritmos para fornecer
dados personalizados a cada tipo de usuário, encontrando uma possível similaridade entre usuá-
rios ou entre categorias e tipos de VGI. Por exemplo, se muitos usuários acessam, comentam
e fornecem notas para contribuições da categoria “infraestrutura” e “meio ambiente”, pode ha-
ver uma ligação entre essas categorias em relação ao gosto do usuário, assim o sistema deveria
recomendar VGI da categoria “infraestrutura” e “meio ambiente” para todos os usuários que
já acessaram muitas contribuições da categoria “infraestrutura” ou “meio ambiente”. Existem
outras similaridades que no futuro podem ser abordadas como:
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Figura 5.13: Janela de informação de uma VGI do Geopost Seropédica - Usuário Logado -
Parte 2. Fonte: Autor - Print do Geopost.

A. Existe similaridade espacial? Dados próximos podem ser sugeridos de forma relevante
ao usuário?

B. Se houver similaridade espacial, qual seria a distância mínima e máxima para recomendar
uma VGI para um usuário? A categoria e tipo da VGI pode influenciar neste valor?

C. Dados com notas altas podem ter mais chance de serem sugeridos?

D. Deve-se sugerir apenas dados validados de forma positiva ou que tenham um mínimo de
visualização, número de avaliação e/ou nota média mínima?

E. Os dados temporais de uma VGI também podem fazer parte de um algoritmo de reco-
mendação eficaz?

F. Palavras-chave e outras partes do texto da VGI podem se tornar parte de um algoritmo de
recomendação eficaz?

Recomendação de VGI

Durante este trabalho, buscou-se a implementação de um tipo específico de sistema de
recomendação. O escolhido foi o User-Based Content ou sistema de recomendação de conteúdo
baseado no usuário. Este sistema busca relações de semelhança entre usuários com base em
suas atividades no ambiente online para então realizar a sugestão dos itens presentes na base de
dados de referência. Para o ambiente do Geopost, foi criado um sistema de avaliação das VGIs
por parte dos usuários com base em notas graduadas de 0 a 5. Este modelo de pontuação foi
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Figura 5.14: Janela de informação de uma VGI do Geopost Seropédica - Usuário Não Logado
- Parte 1. Fonte: Autor - Print do Geopost.

utilizado pelo sistema de recomendação para definir usuários semelhantes. Também se elaborou
uma tabela no banco de dados principal para registrar as relações de avaliação dos conteúdos.

A aplicação do algoritmo está baseada na determinação de um usuário de interesse, ou
seja, o usuário para o qual se deseja recomendar conteúdo. Uma vez determinado, constrói-
se seu vetor de avaliações. O vetor de avaliações é específico para cada usuário e contém as
notas atribuídas aos itens do sistema (VGIs). Conteúdos ainda não avaliados recebem uma nota
zero por padrão. Além disso, determina-se o vetor de avaliações para os outros usuários do
sistema. Posteriormente, realiza-se a normalização dos vetores em relação às suas médias, com
o objetivo de não levar em consideração os zeros atribuídos aos itens ainda não avaliados pelos
usuários.

Determinados e normalizados os vetores de avaliações, aplica-se a correlação de Pear-
son. Deve-se comparar o vetor do usuário alvo com os outros. Determina-se assim o grau de
similaridade entre os usuários do ambiente Web. Pode-se utilizar a avaliação de usuários simi-
lares para estimar qual seria a avaliação do usuário alvo para um item ainda não consumido.
Se a avaliação estimada for positiva, recomenda-se então o conteúdo para o usuário alvo. A
estimativa é realizada com base na média ponderada pelas similaridades das notas atribuídas à
VGI pelos usuários similares.

Estatísticas

Essa ferramenta, apresentada na Figura 5.23, possui dados quantitativos sobre os dados
VGI. Esses dados são: o número total de contribuições VGI, o número total de usuários registra-
dos, o número total de contribuições de cada uma das categorias disponíveis e os cinco usuários
que mais efetuaram contribuições no sistema, este número pode ser personalizado facilmente
via programação no código fonte do Geopost. Todos os dados são apresentados em formato de
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Figura 5.15: Fórum de uma VGI do Geopost Seropédica. Fonte: Autor - Print do Geopost.

gráficos de pizza com a utilização da ferramenta Google Chart71. Apesar dessa mesma ideia
estar presente no ClickOnMap, todo o código foi remodelado para melhorar sua legibilidade e
manutenção.

Envio de KML

Vários trabalhos científicos em quase duas décadas estão utilizando o formato Keyhole
Markup Language (KML), por exemplo, Valcic et al. (2006), Du et al. (2009), Postpischl et al.
(2011), Nolan & Lang (2014), Li & Lu (2018). Assim, esse é um formato bem difundido na
comunidade acadêmica. Portanto é importante a disponibilização dessa ferramenta para coletar
VGI a partir de um envio direto desse tipo de arquivo, ao invés do usuário ter que clicar no
mapa. Dependendo do caso, esses “cliques de mouse” sobre o mapa podem gerar um erro
posicional, pois os dados de longitude e latitude de cada ponto já podem estar em um arquivo
como o KML. Destarte, os usuários podem enviar as posições do KML como uma nova VGI
e preencher o mesmo formulário de envio de uma VGI de “cliques no mapa”. Podendo enviar
ainda uma imagem, vídeo e o próprio arquivo completo KML na aba arquivo. Futuramente todos
os atributos do KML podem ser coletados diretamente, sem a necessidade de enviar o KML
manualmente pelo formulário. Porém, todo o posicionamento de pontos, linhas e polígonos já
são coletados diretamente. A Figura 5.25 contém a página de envio do KML. Pode-se observar
que também é possível enviar um arquivo XML com os metadados do KML a parte. Todo o
processo de envio e processamento do KML pode ser visto na Figura 5.24.

A implementação de envio do KML e XML é simples para programadores Web expe-

71 <https://developers.google.com/chart>
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Figura 5.16: Exemplo de comentário no fórum de uma VGI do Geopost Seropédica. Fonte:
Autor - Print do Geopost.

rientes, porém o processamento do KML para GeoJSON e sua exibição na Maps Javascript
API não, portanto vale a pena ser apresentado nesse trabalho, assim a Listing 9.16 apresenta as
principais partes deste código.

Envio de GeoJSON

O formato GeoJSON72 (BUTLER et al., 2014; BUTLER et al., 2016) também é rele-
vante, útil e está sendo utilizado em pesquisas e projetos que envolvam dados espaciais, por
exemplo, em Tong (2018), Rainho & Bernardino (2018). Assim esta ferramenta foi desen-
volvida para ser mais uma opção de envio de dados VGI. Existem diversos outros formatos de
dados espaciais que futuramente podem ser implementados no Geopost. A ideia de implementar
mais uma opção de envio de VGI foi para mostrar que é possível criar diversos tipos de entrada
de dados para uma mesma personalização do Geopost, como o Geopost Seropédica. Assim,
futuramente, outros pesquisadores e desenvolvedores podem evoluir o sistema Geopost ou criar
outro sistema similar com mais opções de envio de dados espaciais. O usuário pode enviar um
arquivo GeoJSON apenas arrastando um arquivo ou um texto em GeoJSON para dentro da área
do mapa e soltar.

A principal parte da implementação desta ferramenta pode ser vista na função Javascript
presente na Listing 9.17. Esse código consiste justamente no processamento do GeoJSON para
ser exibido no mapa com os objetos de pontos, linhas e/ou polígonos da Maps Javascript API
do Google presente no Geopost. Depois vai ser aberto um formulário VGI para o usuário pre-
encher e anexar possíveis mídias, de forma similar ao envio de KML ou a contribuição padrão

72 <https://geojson.org/>
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Figura 5.17: Palavras chave automáticas extraídas de uma colaboração. Fonte: Autor - Print
do Geopost.

via cliques sobre o mapa. Portanto, o que se aproveita são as coordenadas de cada ponto, linha
ou polígono presente no GeoJSON e não os demais atributos, assim deve-se inserir o GeoJSON
como arquivo da VGI, caso queira deixar todo o GeoJSON público na VGI. Um fato importante
a ressaltar é que o sistema de referência do GeoJSON deve ser o mesmo do mapa, por exem-
plo, EPSG 4326 ou EPSG 3857, se for diferente é necessário implementar uma conversão. O
Geopost Seropédica trabalha com o EPSG 4326. O IOGP’s EPSG Geodetic Parameter Dataset
é “uma coleção de definições de sistemas de referência de coordenadas e transformações de
coordenadas que podem ser globais, regionais, nacionais ou locais na aplicação”73. EPSG era o
acrônimo para o European Petroleum Survey Group. Futuras implementações podem habilitar
outros EPSG e o anexo automático de todos os demais atributos do GeoJSON, assim sem a
necessidade do usuário ter que anexar o GeoJSON dentro do formulário da VGI na aba arquivo.

Análise espacial

A ferramenta Análise Espacial fornece ao usuário dois gráficos lado a lado. Em cada
um dos dois gráficos é apresentada a porcentagem de cada subcategoria de uma categoria es-
colhida pelo usuário. Assim, o usuário pode obter a informação de quais são os temas mais
discutidos, visualizados ou criados em cada região do mapa. Por exemplo, o usuário pode nave-
gar pelo mapa e selecionar em um dos gráficos a categoria “Segurança” para analisar, naquele
espaço visível do mapa, quais são as subcategorias de todas as VGI dessa região visível do
mapa. Portanto, pode-se identificar se essa é uma região perigosa. Além disso, o usuário tam-
bém pode habilitar outra categoria do gráfico ao lado, e assim tentar verificar visualmente se
também existem muitas contribuições de uma outra categoria/subcategoria para descobrir uma
possível correlação. Por exemplo, habilitando “Segurança” de um lado e “Infraestrutura” de
outro, se houver muitas contribuições de “Segurança/Roubo” e “Infraestrutura/Falta de Ilumi-
nação Pública”, pode-se levantar a seguinte hipótese: “o número de crimes pode estar associado
a um determinado tipo de problema de infraestrutura”. Obviamente, existem outros problemas
também associados à criminalidade. Porém, o resultado dessa análise pode apresentar um fator,
dentre vários, que aumenta o crime nessa região. Além disso, caso esse problema de infraes-
trutura fosse resolvido e com o passar do tempo diminuir o número de VGI deste tipo de crime,

73 <http://www.epsg.org/>
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Figura 5.18: Página de busca com base em metadados do Geopost Seropédica - Parte 1. Fonte:
Autor - Print do Geopost.

aumenta mais a possibilidade de existir uma correlação entre esses dois eventos. Portanto, é
uma ferramenta útil para geração de várias hipóteses que podem ser verificadas com diversos
outros métodos científicos. Essa ferramenta pode ser vista na Figura 5.27.

Essa ferramenta também está presente no ClickOnMap de forma similar. Porém, foi
totalmente reimplementada no Geopost por causa do uso de vários tipos de dados espaciais,
como o “GeometryCollection” que possui pontos, linhas e polígonos, ao invés de apenas con-
tribuições pontuais como no ClickOnMap. Além disso, o ClickOnMap usa o tipo “float” para
armazenar a longitude e latitude e não os tipos espaciais do MySQL.

5.1.11 Geração de dados históricos e destaques

Assim como no ClickOnMaps, o Geopost possui uma ferramenta para disponibilizar em
formato de tabela todos os dados públicos desse sistema VGI. Essa ferramenta pode ser visua-
lizada na Figura 5.28. Além disso, também foi reimplementado os destaques do sistema como
“Últimas Contribuições” e “Contribuições mais Visualizadas”, “Contribuições mais Revisadas”
e “Contribuições mais Comentadas”.

5.2 Protótipo da IDE-UFRRJ

Com este trabalho está se propondo um primeiro passo para a construção da IDE acadê-
mica da UFRRJ. Diversas questões burocráticas e políticas não foram abordadas neste trabalho,
justamente por fugir do tema principal que é apenas o Escopo Computacional de uma IDE aca-
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Figura 5.19: Página de busca com base em metadados do Geopost Seropédica - Parte 2. Fonte:
Autor - Print do Geopost.

dêmica. O protótipo da IDE-UFRRJ possui basicamente duas vertentes de entradas de dados:
(1) Dados Oficiais e (2) Dados Voluntários. Os dados oficiais podem ser inseridos por Pro-
fessores, Técnicos e Discentes devidamente registrados e autenticados no sistema. Os dados
voluntários podem ser inseridos pela comunidade acadêmica ou por qualquer outro cidadão que
se registrou no sistema. Como todos os dados são documentados com base em metadados,
primeiro foi escolhido alguns padrões de metadados para dados oficiais e VGI.

5.2.1 Padrões de metadados

No âmbito do desenvolvimento do Escopo Computacional da IDE-UFRRJ primeiro fo-
ram estabelecidos os padrões de metadados utilizados para a documentação dos dados geográ-
ficos. Para a documentação dos dados voluntários do sistema VGI Geopost são utilizados o
DM4VGI V2 e o perfil MGB. Ambos os padrões são criados automaticamente por algoritmos
presentes no Geopost. Entretanto, para os dados oficiais, é utilizado apenas o Perfil MGB e
devem ser documentados manualmente usando o Geonetwork da IDE-UFRRJ, que já se encon-
tra online74. O perfil MGB, até o momento, possui três modelos ou templates no Geonetwork.
Dois desses templates foram construídos com base no XML gerado pela ferramenta edpMGB75,
sendo uma com base no Perfil MGB Sumarizado e outro com base no Perfil MGB Completo.
O outro template foi criado com uma série de metadados presente no Geonetwork da INDE76.

74 <http://www.ide.ufrrj.br:8080/geonetwork>
75 <http://www.dpi.ufv.br/projetos/edpmgb/>
76 <http://www.metadados.inde.gov.br/geonetwork/srv/por/main.home>
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Figura 5.20: Página de busca com base em metadados do Geopost Seropédica - Parte 3. Fonte:
Autor - Print do Geopost.

Figura 5.21: Página de ferramentas extras do Geopost Seropédica. Fonte: Autor - Print do
Geopost.

5.2.2 Possíveis stakeholders e suas funções

Em relação a dados oficiais e voluntários da IDE-UFRRJ, existem as funções no âm-
bito de produtor de dados como “Criador”, “Revisor” e “Editor” de dados e metadados da IDE.
Como analisador da qualidade de dados, existem as funções de “Avaliador”, “Validador” e “Cri-
ador de Métodos de Avaliação e Validação de Dados” da IDE. Como desenvolvedor, existem
as funções de “Administrador do Banco de Dados MySQL”, “Administrador do Banco de Da-
dos PostgreSQL/PostGIS”, “Desenvolvedor do Geopost”, “Desenvolvedor do APP Geopost”,
“Personalizador do Geonetwork” e “Personalizador do Geoserver”. Futuramente, vai existir o
“Desenvolvedor do Geoportal” e podem surgir outros. Como consumidor de dados, existem as
funções de “Visualizador”, “Revisor”, “Editor”, “Avaliador” e “Analisador”.

Os usuários produtores de dados oficiais podem ser apenas professores e técnicos vin-
culados a UFRRJ que são registrados na IDE-UFRRJ. Obviamente, podem existir coautorias de
terceiros, não vinculados a UFRRJ, em cada um dos dados. Porém, é necessário que cada dado
oficial possua pelo menos um professor ou técnico como um dos autores do dado. Portanto,
os discentes ou outro cidadão pode divulgar seu dado como oficial, desde que um professor ou
técnico for coautor deste dado. Em relação aos dados voluntários, podem ser produzidos por
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Figura 5.22: Página de Perfil de Usuário do Geopost Seropédica. Fonte: Autor - Print do
Geopost.

qualquer cidadão com registro no Geopost.
Todos os dados oficiais e voluntários estão disponíveis para todos os cidadãos, exceto

alguns dados pessoais, como, o IP e o email do usuário que criou a VGI. Todos os dados podem
ser analisados e avaliados por todos, mas apenas os usuários administradores e algoritmos de
validação automática podem validar o dado. Esses algoritmos consistem em aprovar uma VGI,
se ela tiver um número alto de avaliações e uma boa média final em sua nota. Porém, os admi-
nistradores podem rever a validação automática, pois possuem a decisão final. O administrador
que possui a permissão de validador final tem que ser um professor ou técnico da UFRRJ.

5.2.3 Escopo computacional

De acordo com o objetivo principal deste trabalho, a criação do Escopo Computacional
da IDE acadêmica para a UFRRJ foi realizada com base no desenvolvimento e personalização
dos softwares citados anteriormente e a integração entre esses produtos computacionais. Além
disso, todo o processo de produção deste ambiente computacional levou em consideração: (1)
as várias formas de produção de dados geográficos; (2) a documentação desses dados; (3) a
participação voluntária de pessoas, assim visando aproximar o cidadão da universidade; (4)
a criação de uma comunidade acadêmica para gerenciamento, avaliação e validação de dados
geográficos; e (5) a disseminação de informação produzida pela universidade, para evitar a
perda de dados com a saída de um produtor de uma instituição de ensino, por exemplo, um
professor, produtor de dados geográficos, que se aposenta ou muda de emprego.

O escopo computacional da IDE-UFRRJ pode ser visualizado na Figura 5.29. Existem
dois softwares servidores distintos rodando na mesma máquina servidor, o Apache e o Apache
Tomcat. O Apache 2.4 está instalado no Linux Ubuntu 18.04 fornecendo o Geopost em sua
personalização Geopost Seropédica, que futuramente podem existir outras. O Apache Tomcat
fornece o Geonetwork, o qual é o catálogo de metadados da IDE-UFRRJ, e o Geoserver77, o
qual é o provedor de serviços de mapa pela web, para acesso, visualização e edição de dados
da IDE-UFRRJ. Futuramente, quando a IDE-UFRRJ for oficializada, será criado um Geoportal
com mais detalhes burocráticos, institucionais e políticos da IDE-UFRRJ, além dos links e suas
descrições para os principais softwares da IDE-UFRRJ.

77 <http://www.ide.ufrrj.br:8080/geoserver>
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Figura 5.23: Página de Estatísticas do Geopost Seropédica. Fonte: Autor - Print do Geopost.

Existem dois tipos de usuários produtores nesta IDE, o “Usuário Voluntário Registrado”
e o “Usuário Oficial Registrado”. Ambos os tipos de usuário acessam diretamente o website
colaborativo do Geopost, mas apenas o voluntário acessa o aplicativo. Esse aplicativo deve ser
instalado em um smartphone ou tablet com o sistema operacional Android. Até o presente mo-
mento da escrita deste documento, o aplicativo não possui todas as funcionalidades do website,
porém o aplicativo tem a possibilidade de obter a posição em tempo real do usuário no momento
da colaboração, sem a necessidade de um usuário clicar no mapa para criar uma nova VGI. O
website do Geopost, o qual possui um sistema Web colaborativo, possui diversas formas de
contribuição para criação, edição e avaliação de VGI. Usuários registrados possuem categorias
exclusivas no Geopost Seropédica. O usuário oficial é o único tipo de usuário que pode usar o
Geonetwork e o Geoserver como produtor de dados. Porém, para cada VGI inserida no Geopost
é criado um metadado com base no perfil MGB de forma automática e enviado para o banco
de dados do Geonetwork. Portanto, todos os dados do Geopost podem ser encontrados por bus-
cas realizadas no Geonetwork. Além disso, alguns dados VGI são convertidos para arquivos
do tipo Shapefile, inseridos automaticamente no Geoserver e fornecidos como webservices. A
conversão dos dados VGI para um Shapefile é realizada usando o software GDAL/OGR.

Todas as VGI são documentadas usando o DM4VGI V2. Qualquer VGI pode ser dissemi-
nada no Facebook do usuário se esse usuário desejar, clicar no botão de compartilhar e aceitar
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Figura 5.24: Fluxograma de envio de KML do Geopost Seropédica. Fonte: Autor - Print do
Geopost.

os termos de compartilhamento. Toda VGI do Geopost é processada e seus dados diretos e
indiretos são armazenados no MySQL. Os dados diretos são aqueles fornecidos pelo usuário.
Os dados indiretos são os coletados ou gerados automaticamente como o IP e o momento da
contribuição. Todas as mídias inseridas pelo usuário são armazenadas em uma estrutura de
pastas do servidor e o caminho de cada arquivo é salvo no banco de dados. Os dados do Ge-
onetwork e Geoserver estão vinculados a estruturas de pasta e também ao SGBD PostgreSQL
com o módulo espacial PostGIS. Todos os metadados do Geonetwork estão armazenados no
PostgreSQL/PostGIS e devem ser documentados com templates construídos com base no Perfil
MGB da INDE ou do edpMGB.

5.3 Integração do Geopost ao Geoserver

Para aumentar o poder da disseminação dos dados VGI e diversificar o acesso a esses
dados voluntários, foi realizada a integração do Geopost com o Geoserver. Assim, os dados VGI
podem ser disponibilizados em diversos formatos usando Web Map Services. Essa integração
é fundamentada na conversão dos dados presentes no MySQL para arquivos shapefiles. Para
efetuar essa conversão foi utilizado o software GDAL/OGR78 instalado no Ubuntu79. Depois de
cada criação do shapefile de cada VGI, esse arquivo é enviado para o “workspace” e “datastore”
corretos do Geoserver, referentes ao projeto da IDE-UFRRJ. O envio é realizado com auxílio da
REST API do Geoserver e do comando CURL do PHP. Não basta apenas enviar o shapefile para

78 <https://gdal.org/>
79 <https://mothergeo-py.readthedocs.io/en/latest/development/how-to/gdal-ubuntu-pkg.html>
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Figura 5.25: Página de envio de KML do Geopost Seropédica. Fonte: Autor - Print do Geo-
post.

o diretório correto do Geoserver, também é necessário ativar as camadas que foram importadas.
Todos esses procedimentos podem ser analisados em detalhes no código fonte presentes em
Listing 9.19.

5.4 Integração do Geopost ao Geonetwork

A integração do Geopost ao catálogo de metadados Geonetwork da IDE-UFRRJ consiste
na criação de metadados VGI salvos diretamente no banco de dados geográficos do Geonetwork.
A geração de metadados VGI é realizada de forma automática. Este metadado é uma “string” no
formato de “XML”. A construção das tags do “XML” deve seguir um padrão reconhecido pelo
Geonetwork, nesse trabalho foi utilizado o perfil MGB criado a partir de metadados presentes
em arquivos XML da INDE. As principais partes do código fonte e a estrutura de tags do XML
podem ser analisadas em detalhes na Listing 9.18. Basicamente, os dados são obtidos a partir
de consultas em SQL sobre o banco de dados do Geopost e depois o resultado é processado e
inserido no valor do atributo XML. Assim, a “string” gerada contém o XML do metadado VGI
no Perfil MGB. Algumas dessas consultas são consultas espaciais, usando funções espaciais do
MySQL para obter, por exemplo, o retângulo mínimo envolvente.

Em relação a distribuição e acesso aos dados voluntários, em cada um dos metadados
existem links ou URIs para acessar a VGI em alguns formatos. Essas informações estão dispo-
níveis nos campos de recursos online do metadado. Assim, este é um método para diversificar a
distribuição do dado VGI. Existem os seguintes métodos de distribuição/acesso a VGI: (1) a par-
tir de um link de acesso direto, para abrir a VGI no próprio website do Geopost; (2) download
do dado em formato KML; (3) três URIs do tipo serviço de feições na web, o qual é conhecido
pela sigla WFS; (4) e mais duas URIs do tipo serviço de mapa na web, o qual é conhecido pela
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Figura 5.26: Página de envio de GeoJSON do Geopost Seropédica. Fonte: Autor - Print do
Geopost.

sigla WMS. Os WFS estão no formato shapefile, e GML V3.2. Os WMS são abertos com ajuda
do OpenLayers e do mapa do próprio Geonetwork. Portanto, o usuário possui diversos métodos
para acessar os dados VGI. Todos os acessos independem da necessidade de instalar software
adicional ou fazer configurações. Apenas é necessário o usuário ter um navegador web com-
patível, como o Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge ou Internet Explorer,
e ainda pode-se abrir esses serviços web em SIGs como QGIS80 e ArcGIS81. Um exemplo de
visualização simples de um metadado no Geonetwork de uma VGI do Geopost está disponível
na Figura 5.30.

5.5 Integração do Geopost com uma Rede Social

Visando um aumento na disseminação dos dados VGI do Geopost, o Geopost foi inte-
grado à uma das principais redes sociais do momento, o Facebook. Outras redes sociais podem
ser anexadas ao Geopost futuramente. Foi criada uma conta de desenvolvedor no Facebook e
houve uma personalização de interface e segurança para o projeto Geopost. Foi criado um To-
ken de acesso seguro para conectar ao serviço de publicação. A principal parte do código pode
ser analisada no Listing 9.20. Assim, o usuário ao clicar em uma VGI para visualiza-la, esse
usuário também pode compartilhar essa VGI em seu Feed de Notícias do Facebook.

5.6 Principais Casos de Uso da IDE-UFRRJ

Nesta seção é apresentado os dois dos principais Casos de Uso da IDE-UFRRJ, justa-
mente para uma melhor visão do escopo computacional da IDE-UFRRJ. Além disso, pode ficar

80 <https://www.qgis.org/pt_BR/site/>
81 <https://www.arcgis.com/index.html>
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evidente as suas características de IDE acadêmica e IDE aberta.
O primeiro Caso de Uso pode ser visto na Figura 5.31. Um Professor, Técnico ou Dis-

cente pode possuir um registro especial para acessar a IDE-UFRRJ. Esse registro especial é
fornecido pelos administradores da IDE-UFRRJ. As políticas e regras de quais Professores,
Técnicos e Discentes podem ter este tipo de acesso devem ser discutidas futuramente na im-
plantação oficial da IDE-UFRRJ. Possuindo este registro especial e um dado oficial da UFRRJ
pode-se efetuar uma contribuição no Geopost. Assim, uma nova VGI com dados oficiais na ca-
tegoria “Dados Oficiais da UFRRJ” é criada. O Geopost realiza a documentação da VGI oficial
no padrão DM4VGI V2 e no Perfil MGB. O Geopost envia o metadado do Perfil MGB para o
Geonetwork, porém não o deixa público automaticamente. O Geopost cria juntamente com o
GDAL e o Geoserver os serviços de mapa na Web para a VGI oficial. O usuário com registro
no Geonetwork pode revisar o metadado e publicar para um grupo específicos de pessoas ou
para todos. Dessa forma, fica explicita a característica de IDE acadêmica. Ainda analisando a
Figura 5.31 é possível identificar que Governo, Empresas e qualquer Cidadão, da comunidade
acadêmica ou não, pode também inserir dados não oficiais na IDE-UFRRJ. Portanto, possuindo
elementos de IDE aberta.

Pode ser analisado na Figura 5.32 o segundo caso de uso mais importante da IDE-
UFRRJ. Um usuário, mesmo sem qualquer registro, pode ter acesso a IDE-UFRRJ para obter
os dados oficiais e não oficiais da IDE-UFRRJ. Este usuário pode ser do governo, uma empresa
pública ou privada ou qualquer cidadão. O usuário da IDE-UFRRJ pode realizar diversas buscas
para recuperar dados oficiais ou não oficiais e assim visualizar, baixar e analisar esses dados.
Para avaliar, criticar ou sugerir algo sobre uma VGI, deve-se fazer um registro e estar identifi-
cado no sistema, mesmo que seja um registro e login de “usuário anônimo”, como explicado
anteriormente neste trabalho. Novamente, ficando evidente mais elementos de uma IDE aberta.

5.7 Análise Quantitativa dos Dados VGI do Geopost

O sistema Geopost em sua personalização Geopost Seropédica começou a funcionar
de modo online em 01/07/2019 e continua disponível para todos os cidadãos até a data de hoje
30/03/2020. Algumas ações foram realizadas para divulgar o Geopost Seropédica: o autor deste
trabalho enviou posts em grupos do Facebook relacionados à cidade de Seropédica e à UFRRJ,
convidando novos usuários a acessar e contribuir no sistema; O orientador deste trabalho en-
viou emails para todos os alunos e professores do PPGCTIA com o mesmo objetivo; o autor
deste trabalho divulgou o Geopost Seropédica em sala de aula em todas as suas disciplinas do
curso de Engenharia de Agrimensura e Cartográfica da UFRRJ; foi realizada também uma pro-
paganda em um dos sites mais acessados da cidade de Seropédica, o site se chama Seropédica
Online<https://www.seropedicaonline.com/>. Depois da defesa deste trabalho, os autores pre-
tendem oficializar a IDE-UFRRJ e continuar divulgando massivamente o sistema Geopost na
comunidade acadêmica e também para a população em torno de todos os campus da UFRRJ.

Pode ser observado na Tabela 5.7 o número total de contribuições VGI em cada categoria
temática disponível no sistema Geopost Seropédica. De todas as categorias, vale a pena ressaltar
o elevado número de contribuições, em relação as contribuições presentes no sistema, relatando
problemas de infraestrutura no campus de Seropédica da UFRRJ e na cidade de Seropédica.
Também pode-se destacar um valor considerável de dados sobre pesquisa científica. Docentes
e discentes podem publicar facilmente seus dados científicos para torná-los públicos e de fácil
acesso, além de evitar a perda desses dados com o passar do tempo. Também pode-se perceber
um alto valor proporcional na categoria Serviço e Produto, mostrando que os usuários estão
dispostos a fazer um mapeamento voluntário de lugares de interesse.
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Para obter um nível de detalhe temático maior, pode-se visualizar na Tabela 5.8 e na
Tabela 5.9 o número total de contribuições VGI em cada uma das subcategorias ou tipos do
Geopost Seropédica. Fica visível uma variedade de contribuições em diversas subcategorias
diferentes. Isso mostra a importância da criação de uma subdivisão de cada categoria. Dessa
forma, o usuário pode buscar por dados mais específicos de forma mais rápida quando precisar,
além de ajudar o usuário, mostrando quais tipos de informações ele pode inserir no sistema.
Um fator a se observar é o elevado índice de contribuição na subcategoria “Outros” em “Infra-
estrutura”, isso pode ser por alguns motivos: (1) ainda não existem todas as subcategorias que
os usuários gostam de contribuir; (2) o usuário não leu a lista de subcategorias e escolheu a
subcategoria “outros”; (3) o usuário ficou em dúvida entre duas ou mais subcategorias e acabou
optando pela subcategoria “Outros”.

O fórum das contribuições foi utilizado por diversos usuários, os dados quantitativos
podem ser analisados na Tabela 5.10 e na Tabela 5.11. Os tipos que não tiveram nenhum co-
mentário foram omitidos nessas tabelas. Os dados referentes ao total de notas fornecidas para
cada subcategoria de VGI, que obtiveram pelo menos uma avaliação, podem ser vistos na Ta-
bela 5.14 e na Tabela 5.15. A Tabela 5.16 e a Tabela 5.17 contêm valores que mostram o número
total de visualizações de cada subcategoria do Geopost Seropédica. Pode-se observar que o nú-
mero de visualizações é maior que o número total de contribuições, portando os usuários estão
buscando e visualizando outras contribuições no sistema, além das que ele mesmo criou.

Até o momento relatado neste trabalho, existiam 223 usuários cadastrados no Geopost
Seropédica. Também existe um total de 989 contribuições que geraram uma nova VGI com um
objeto espacial próprio. Alguns usuários fazem somente contribuições que não geram uma nova
VGI independente. Porém, esse tipo de contribuição também é fundamental para um ambiente
VGI e para uma IDE colaborativa. As formas de contribuição no Geopost, que não geram novas
VGI, são: avaliação de VGI com o fornecimento de notas; comentários realizados no fórum de
uma VGI; envio de arquivos em VGI já existente; Revisão Wiki em uma VGI; sugerir novas
Categorias e Subcategorias. Dos 223 usuários, 109 são usuários com registro realizado direto
no site do Geopost Seropédica ou registro no Geopost Seropédica com auxílio de contas do
Facebook e Google, ou seja, usuários não anônimos. O restante, 114 usuários, são registrados
como “Usuário Anônimo”.

Em relação as mídias digitais enviadas, a quantidade total pode ser analisada em detalhes
na Tabela 5.18, Tabela 5.19 e Tabela 5.20. A Tabela 5.18 e a Tabela 5.19 possuem o número
total de VGI, com imagem enviada, de cada subcategoria. Na Tabela 5.20 pode ser analisado o
número total de VGI, com arquivo enviado, de cada subcategoria.

Os dados sobre as quantidades de formas geométricas das contribuições estão disponí-
veis na Tabela 5.12. As contribuições com apenas um ponto são a grande maioria. No entanto,
houve contribuições de todos os tipos de geometrias disponíveis no Geopost. Vale a pena res-
saltar que as geometrias “Retângulo” e “Círculo”, que são da Maps Javascript API do Google,
são armazenas como “Polygon” no banco de dados no MySQL com a ajuda de funções como
“ST_Buffer”. No caso do “Círculo”, também são armazenados os dados do ponto central e do
raio do círculo no banco de dados, isto é feito para uma melhor compatibilidade entre o MySQL
e o desenho de círculo apresentado no Maps Javascript API do Google.

Sobre a origem dos dados VGI, pode-se analisar na Tabela 5.13 a quantidade total de
dados que foram gerados a partir do website do Geopost Seropédica e a quantidade total de
contribuições que foram criadas com o usuário usando o aplicativo móvel que foi desenvolvido
para complementar a IDE-UFRRJ. Como este aplicativo foi pouco divulgado ainda, um número
muito menor de contribuições foi realizada neste aplicativo para dispositivos móveis.
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5.8 Análise Quantitativa dos Dados Oficiais no Geonetwork e Geoserver

Os alunos da disciplina IT 548 - Sistemas de Banco de Dados, do ano de 2019, do
segundo semestre da UFRRJ, em conjunto com alguns professores do Departamento de Enge-
nharia realizaram a documentação de 247 dados produzidos por professores da UFRRJ, mais
especificamente, os professores do curso de Engenharia de Agrimensura e Cartográfica. A do-
cumentação foi realizada a partir da criação de metadados no Perfil MGB usando o Geonetwork,
o qual foi configurado e personalizado pelo autor deste trabalho e faz parte do escopo computa-
cional da IDE-UFRRJ apresentado neste trabalho. Outros 319 metadados foram construídos a
partir da documentação automática dos dados VGI do Geopost Seropédica para o Geonetwork.
Essa documentação automática foi descrita em seções anteriores neste trabalho. Todos os dados
VGI, que foram criados depois da habilitação da ferramenta de criação automática de metada-
dos VGI no Perfil MGB, foram documentados com metadados automáticos no Perfil MGB e
esses metadados foram exportados para o banco de dados do Geonetwork. Assim, todas essas
VGI estão disponíveis também em buscas realizadas no catálogo de metadados da IDE-UFRRJ,
desde que sejam aprovadas pelos administradores da IDE. Todos os metadados têm recursos
online para acessar, baixar e visualizar esses dados no Geoserver ou Geopost.

5.9 Perguntas Respondidas e em Aberto

Nesta seção é respondido de forma rápida, de acordo com este trabalho, quais as pergun-
tas iniciais são verdadeiras e quais ainda precisam de trabalhos futuros para a sua comprovação.

• (P1) minimizar esforços de produção de dados.

Verdade em relação aos dados VGI, devido a simples interface gráfica para geração de
VGI, isso justamente comparando com interfaces mais complexas como ArcGIS e QGIS.
Porém, ainda não se pode afirmar essa pergunta em relação a dados gerados por software
externos, como ArcGIS e QGIS. Isto só pode ser verificado quando toda a IDE estiver
pronta e em uso por alguns meses ou anos.

• (P2) evitar duplicação de dados.

Devido aos mecanismos de busca e identificação de sobreposições disponíveis no escopo
computacional desenvolvido neste trabalho. O usuário pode pesquisar se já existe um
dado antes de começar a produzi-lo. Assim, ainda depende da análise humana do produtor
de dados. Futuramente pode-se pensar em métodos que tratam a questão da duplicação
de dados de forma automática.

• (P3) facilitar a coleta, gerenciamento, distribuição e acesso aos dados e informações geo-
gráficas produzidos pelos pesquisadores ou instituições públicas.

Sim, o ambiente computacional desenvolvido neste trabalho tem ferramentas e funções
para criar, gerenciar e disseminar dados geográficos oficiais e voluntários.

• (P4) aumentar a base de dados utilizando um Geobrowser colaborativo para coletar novos
dados fornecidos voluntariamente pela população.

Sim, diversas contribuições foram realizadas pela comunidade acadêmica e também por
cidadãos em geral.

• (P5) compartilhar conhecimentos e métodos em todas as etapas de produção dos dados.
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Nos dados voluntários existe um campo “descrição” que o usuário fica livre para comentar
como foi produzido o seu dado, também existe o fórum de discussão em cada VGI que
pode ser usado para isso. Além disso, os dados oficiais e voluntários quando vão para o
Geonetwork, podem ter campos de metadados para descrever como o dado foi produzido,
por exemplo, os campos “linhagem” ou “resumo” do perfil MGB.

• (P6) receber VGI para avaliação, validação, melhoria e atualização dos dados da IDE.

Sim é possível, o Geopost possui todas essas ferramentas.

• (P7) facilitar a interoperabilidade de dados.

Em parte essa pergunta pode ser respondida com sim, se diferentes iniciativas de IDEs
acadêmicas utilizarem este escopo computacional, os dados gerados a partir do Geopost
são interoperáveis. Porém, os dados construídos em softwares externos, por exemplo
ArcGIS e QGIS, não é possível garantir a interoperabilidade destes dados ainda.

• (P8) fornecer serviços para melhoria da qualidade dos dados criados a partir de contribui-
ções VGI.

Sim, utilizando a Revisão Wiki, comentários, Ranking de Usuários e notas do Geopost.
Pode-se também habilitar o editor de feições no Geopost.

• (P9) disseminar os produtos e conhecimentos gerados pela universidade para toda a po-
pulação.

Sim, houve diversos acessos e contribuições de pessoas que não possuem vinculo com
uma Universidade. Qualquer pessoa pode contribuir e acessar os dados da IDE-UFRRJ.

• (P10) o sistema VGI pode aumentar e facilitar a produção de dados?

Sim, várias contribuições foram realizadas no Geopost, criando novos dados para a base
de dados da IDE-UFRRJ.

• (P11) este software pode melhorar a qualidade dos dados a partir de VGI sobre os dados
oficiais?

Sim, pode fornecer uma ajuda na definição e melhoria da qualidade do dado oficial. Os
dados oficiais podem ser divulgados no Geopost, o qual possui ferramentas que permi-
tem que os usuários possam fornecer notas e comentários de pós uso do dado oficial.
Além disso, os dados estão documentados no Geonetwork e alguns podem ser acessados
via Geoserver ou serem baixados em diversos formatos. Depois o usuário pode relatar
problemas ou melhoria para os dados no Geopost. Inclusive o usuário pode baixar, mo-
dificar, melhorar e subir o dado de volta via Geopost, criando um novo dado VGI. Os
administradores podem optar por substituir o dado original ou manter as várias versões.

• (P12) este sistema pode obter dados importantes que não seriam gerados a partir de aná-
lises de imagens de Sensoriamento Remoto ou dados coletados em campo por profissio-
nais?

Sim, algumas informações só podem ser descobertas via VGI, como reportado neste tra-
balho em seções anteriores.

• (P13) será possível fornecer uma definição da qualidade de cada VGI coletada?
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Sim, via metadados dinâmicos usando o DM4VGI e com a ajuda dos métodos de qua-
lidade de VGI do Geopost, por exemplo, Ranking de Usuários, Notas de VGI, Revisão
Wiki, Fórum VGI e o Sistema de Validação.

• (P14) essa integração vai ampliar a disseminação destes dados na Web?

Sim, os usuários em geral preferem acessar sistema com interfaces mais dinâmicas e
simples como o Geopost usando o Google Maps ou OpenLayers do que uma interface
mais técnica e complexa como o Geonetwork e o Geoserver.

• (P15) a integração de alguns softwares da IDE com redes sociais pode fornecer algum
benefício para os dados ou para os usuários?

Para os dados diretamente não, a integração com o Facebook ou outras redes sociais é
para aumentar a disseminação dos dados, assim obtendo novos usuários para a IDE ou
pelo menos para o sistema VGI da IDE.

• (P16) será que é possível a criação de uma nova busca baseada em perfil e comportamento
do usuário dentro do sistema VGI?

Sim, foi criado neste trabalho um sistema de recomendação de dados geográficos com
base no comportamento e perfil do usuário.

• (P17) este novo método de busca pode melhorar a eficácia da recuperação de dados?

Ainda não existem dados suficientes para responder essa pergunta. O grande problema
para checar este tipo de pergunta é a necessidade de um elevado número de usuários no
sistema por um longo período de tempo.

• (P18) será que este método pode tornar o processo de busca personalizado para cada
usuário ou para cada grupo de usuários?

Sim, cada usuário pode ter recomendações especificas e únicas de dados geográficos de
acordo com suas ações no sistema.

• (P19) quanto mais o usuário utilizar o sistema, melhor seria a relevância dos resultados
do mecanismo de busca da IDE?

Ainda não existem dados suficientes para responder essa pergunta. Porém, quanto mais os
usuários utilizarem o sistema, mais o sistema vai obter metadados de usuários. Em teoria,
pode-se obter mais correlações entre usuário e talvez recomendar dados mais relevantes
para a maioria dos usuários.

• (P20) será que este método de busca, similar aos sistemas de E-commerce, pode melhorar
a experiência de uso do sistema VGI?

Idem à resposta da pergunta H17.
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Tabela 5.1: ClickOnMap vs Geopost - Parte 1. Fonte: Autor.
Funcionalidades ou Ferramentas ClickOnMap Geopost
Dados Oficiais - x
Dados VGI x x
Visualização de VGI x x
Visualização de contribuições mais recen-
tes

x x

Visualização de contribuições mais visu-
alizadas

x x

Visualização de contribuições mais avali-
adas

x x

Visualização de contribuições mais revi-
sadas

x x

Visualização de Cluster de VGI x x
Heatmap ou Mapa de Kernel x x
Contribuição - VGI x x
Categorias e Subcategorias/Tipos x x
Pontos x x
Linhas - x
Polígonos - x
KML - x
GeoJSON - x
Geração de Shapefile e KML - x
DM4VGI x -
DM4VGI V2 - x
Perfil MGB Sumarizado - x
Segurança em todas as querys - x
Segurança de Login x x
Recuperação de Login x x
Login com Facebook - x
Login com Gmail - x
Login Anônimo x x
Fórum x x
Arquivos na VGI x x
Imagens na VGI x x
Vídeos na VGI x x
Ranking de Usuários x x
Classe de Usuário x x
Pontos de Usuário x x
Metadados de Usuários - x
Dados Históricos x x
Revisão Wiki x x
Reporte de VGI - x
Avaliação de VGI x x
Validação de VGI x x
Visualização da nota VGI em estrelas - x
Sugestão de Categorias e Tipos - x
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Tabela 5.2: ClickOnMap vs Geopost - Parte 2. Fonte: Autor.
Funcionalidades ou Ferramentas ClickOnMap Geopost
Recomendação de Dados - x
Ferramenta de Análise Espacial de Pontos x x
Ferramenta de Análise Espacial de Linhas
e Polígonos

- x

Busca Textual x x
Busca Temporal (Criação da VGI) - x
Busca Temporal (Ocorrência da VGI) x x
Busca Temática x x
Busca Espacial de Ponto x x
Busca Espacial de Linha e Polígono - x
Busca Qualidade - x
Recomendação de Dados - x
Buscas com Overlaps - x
Busca Inversa - x
Segurança de acesso em arquivos PHP - x
Filtros de Categorias e Tipos x x
Perfil de Usuário - x
Estatísticas x x
Geração Automática de Palavras-Chave - x
Post no Facebook - x
Uso de Captcha em Input do HTML - x
Selos de Conquista x Em construção
Tutorial de Uso x -
Tratamento de Texto x x
Email de Feedback VGI x x
Ferramenta Administrativa x Em construção
Mensagens de Erros x x
APP Mobile x x
Identificação de VGI que possui relato de
um problema que pode resolvido por um
Governo, Empresa ou Cidadão

- x

Framework de criação de ambiente VGI
personalizado

x -

Uso de tipo de dado espacial em SGBD - x
Criação de infowindows a partir de página
web independente

- x
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Tabela 5.3: Funções de cada tipo de usuário. Fonte: Autor.
A B C

Visualizar Dados Públicos X X X
Visualizar Dados Privados X
Criar Nova VGI (Ponto) X X
Criar Nova VGI (Linha) X X

Criar Nova VGI (Polígono) X X
Criar Nova VGI (KML) X X

Criar Nova VGI (GeoJSON) X X
Editar VGI X X
Revisar VGI X X

Visualizar Metadados Perfil MGB X X X
Visualizar Metadados DM4VGI X X X

Enviar Novas Mídias para uma VGI X X
Comentar no Fórum da VGI X X

Avaliar VGI com Nota X X
Reportar VGI X X

Postar VGI no Facebook X X
Filtrar VGI X X X
Buscar VGI X X X

Análise Espacial X X X
Perfil de Usuário X X

Recomendação de VGI X X
Estatísticas X X X

Sugerir Categorias X X
Ranking de Usuário X X
Classe de Usuário X X

Pontuação de Usuário X X
Alterar o Status de uma VGI X

Deletar VGI X
Visualizar Todos os Dados X

Alterar critérios de avaliação de VGI X
Alterar critérios de validação de VGI X

Alterar sistemas de pontos de usuários X
Alterar sistemas de classificação de usuários X
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Tabela 5.4: Categorias e Tipos Iniciais do Geopost Seropédica - Parte 1. Fonte: Autor.
CATEGORIA SUBCATEGORIA (TIPO)
Saúde Epidemia
Saúde Foco de Mosquitos
Saúde Hospital
Saúde Pronto Socorro
Saúde Posto de Saúde
Saúde Plano de Saúde
Saúde Risco de Morte
Saúde Contaminação
Saúde Vírus, Bactérias ou Fungos
Saúde Outro
Infraestrutura Asfalto
Infraestrutura Distribuição de água
Infraestrutura Internet
Infraestrutura Saneamento Básico
Infraestrutura Terreno Baldio
Infraestrutura Iluminação urbana
Infraestrutura Coleta de lixo
Infraestrutura Calçada
Infraestrutura Rua ou Avenida
Infraestrutura Faixa Pedestre
Infraestrutura Rodovia
Infraestrutura Semáforo
Infraestrutura Construção Pública
Infraestrutura Prédio
Infraestrutura Iluminação Rural
Infraestrutura Transporte
Meio Ambiente Desmatamento
Meio Ambiente Fauna
Meio Ambiente Flora
Meio Ambiente Incêndio ou Queimadas
Meio Ambiente Poluição
Meio Ambiente Tráfico de Animal
Meio Ambiente Tráfico de Vegetal
Meio Ambiente Outro
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Tabela 5.5: Categorias e Tipos Iniciais do Geopost Seropédica - Parte 2. Fonte: Autor.
CATEGORIA SUBCATEGORIA (TIPO)
Entretenimento Casamento
Entretenimento Cinema
Entretenimento Clube
Entretenimento Religião
Entretenimento Teatro
Entretenimento Evento Cultural
Entretenimento Evento Social
Entretenimento Cosplay
Entretenimento Anime e Desenho
Entretenimento Games
Entretenimento Outro
Segurança Denúncia
Segurança Falta de Iluminação
Segurança Falta de Policiamento
Segurança Violência Doméstica
Segurança Estupro
Segurança Assalto
Segurança Roubo
Segurança Furto
Segurança Outro
Serviço ou Produto Academia
Serviço ou Produto Açougue
Serviço ou Produto Banco
Serviço ou Produto Bar
Serviço ou Produto Correio
Serviço ou Produto Empresa
Serviço ou Produto Farmácia
Serviço ou Produto Lojas
Serviço ou Produto Mercado
Serviço ou Produto Papelaria
Serviço ou Produto Pizzaria
Serviço ou Produto Restaurante
Serviço ou Produto Salão de Beleza
Serviço ou Produto Supermercado
Serviço ou Produto Outro
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Tabela 5.6: Categorias e Tipos Iniciais do Geopost Seropédica - Parte 3. Fonte: Autor.
CATEGORIA SUBCATEGORIA (TIPO)
Festas Balada
Festas Calourada
Festas Casamento
Festas Show
Festas Boate
Festas Carnaval
Festas Exposição
Festas Formatura
Festas Religiosa
Festas Temática
Festas Fantasia
Festas Outra
Desaparecidos Pessoas
Desaparecidos Animais
Desaparecidos Outro
Evento Científico Congresso
Evento Científico Simpósio
Evento Científico Semana Acadêmica
Evento Científico Encontro
Evento Científico Mini Curso
Evento Científico Seminário
Evento Científico Conferência
Evento Científico Encontro
Evento Científico Convenção
Evento Científico Debate
Evento Científico Assembléia
Evento Científico Workshop
Evento Científico Fórum
Evento Científico Outro
Pesquisa Científica Universidade
Pesquisa Científica Empresas
Pesquisa Científica Organização com Governo
Pesquisa Científica Organização sem Governo
Pesquisa Científica Parceria Público Privado
Dados Oficiais da UFRRJ Espectrorradiometro - Professor
Dados Oficiais da UFRRJ Espectrorradiometro - Aluno
Dados Oficiais da UFRRJ Espectrorradiometro - Técnico
Empregos e Serviços Vaga de Emprego
Empregos e Serviços Procura-se Emprego
Empregos e Serviços Empresa procura Empresa
Empregos e Serviços Serviço Disponível
Empregos e Serviços Procura-se Serviço
Outras Categorias Outro
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Figura 5.27: Página de análise espacial do Geopost Seropédica. Fonte: Autor - Print do Geo-
post.
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Figura 5.28: Página com a base dados públicos e voluntários do Geopost Seropédica. Fonte:
Autor - Print do Geopost.

Tabela 5.7: Quantidade de VGI de cada Categoria. Fonte: Autor.

Categoria Quantidade de VGI

Saúde 25

Infraestrutura 230

Meio Ambiente 44

Entretenimento 62

Segurança 37

Serviço ou Produto 350

Festas 17

Desaparecidos 3

Evento Científico 2

Pesquisa Científica 74

Dados Oficiais da UFRRJ 2

Empregos e Serviços 9

Outras Categorias 134
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Figura 5.29: Escopo Computacional da IDE-UFRRJ. Fonte: Autor.
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Figura 5.30: Exemplo de visualização simples de um metadado de uma VGI do Geopost no
Geonetwork. Fonte: Autor - Print do Geonetwork.
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Figura 5.31: Exemplo de caso de uso da IDE-UFRRJ: Contribuição VGI oficial e não oficial.
Fonte: Autor.

Figura 5.32: Exemplo de caso de uso da IDE-UFRRJ: Busca de VGI oficial e não oficial.
Fonte: Autor.
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Tabela 5.8: Quantidade de contribuições de cada subcategoria ou tipo de VGI - Parte 1. Fonte:
Autor.

Categoria Subcategoria/Tipo Número de Comentários

Saúde

Epidemia 4
Foco de Mosquitos 3
Hospital 4
Pronto Socorro 1
Posto de Saúde 5
Plano de Saúde 3
Risco de Vida 3
Contaminação 1
Outro 1

Infraestrutura

Asfalto 66
Distribuição de água 3
Internet 9
Saneamento Básico 2
Terreno Baldio 2
Iluminação urbana 13
Coleta de lixo 5
Calçada 10
Rua ou Avenida 14
Faixa Pedestre 2
Rodovia 11
Semáforo 3
Outro 135
Construção Pública 32
Prédio 38
Iluminação Rural 4
Transporte 15

Meio Ambiente

Desmatamento 3
Fauna 9
Flora 7
Poluição 11
Tráfico de Animal 1
Outro 14

Entretenimento

Casamento 3
Clube 6
Religião 15
Evento Social 4
Outro 36
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Tabela 5.9: Quantidade de contribuições de cada subcategoria ou tipo de VGI - Parte 2. Fonte:
Autor.

Categoria Subcategoria/Tipo Número de Comentários

Segurança

Denúncia 7
Falta de Iluminação 16
Falta de Policiamento 7
Assalto 5
Outro 2

Serviço ou Produto

Academia 21
Açougue 2
Banco 9
Bar 28
Correio 3
Empresa 11
Farmácia 9
Lojas 36
Mercado 17
Papelaria 6
Pizzaria 6
Restaurante 52
Salão de Beleza 12
Supermercado 8
Outro 130

Festas

Balada 6
Calourada 4
Show 1
Temática 1
Outra 4

Desaparecidos
Pessoas 1
Animais 2

Evento Científico
Congresso 1
Semana Acadêmica 1

Pesquisa Científica Universidade 74
Dados Oficiais da UFRRJ Espectrorradiometro - Aluno 2

Empregos e Serviços
Vaga de Emprego 3
Serviço Disponível 4
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Tabela 5.10: Quantidade de comentários em cada tipo de VGI que obteve ao menos 1 comen-
tário - Parte 1. Fonte: Autor.

Categoria Subcategoria/Tipo Número de Comentários

Saúde

Epidemia 3
Foco de Mosquitos 6
Hospital 2
Posto de Saúde 11
Plano de Saúde 4
Risco de Vida 2
Contaminação 3

Infraestrutura

Asfalto 24
Internet 5
Iluminação urbana 5
Coleta de lixo 4
Rua ou Avenida 3
Faixa Pedestre 1
Semáforo 3
Construção Pública 21
Prédio 41
Iluminação Rural 1
Transporte 8

Meio Ambiente

Desmatamento 1
Fauna 13
Flora 3
Poluição 3
Tráfico de Animal 1
Outro 10

Entretenimento
Clube 6
Religião 2
Outro 17

Segurança

Falta de Iluminação 10
Falta de Policiamento 8
Assalto 2
Outro 1

Serviço ou Produto

Academia 5
Banco 9
Bar 16
Correio 2
Farmácia 1
Lojas 19
Mercado 13
Papelaria 2
Pizzaria 6
Restaurante 25
Salão de Beleza 4
Supermercado 2
Outro 39
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Tabela 5.11: Quantidade de comentários em cada tipo de VGI que obteve ao menos 1 comen-
tário - Parte 2. Fonte: Autor.

Categoria Subcategoria/Tipo Número de Comentários

Festas
Balada 2
Calourada 5
Outra 1

Evento Científico Semana Acadêmica 1
Outras Categorias Outro 14

Tabela 5.12: Quantidade de VGI de cada tipo de geometria da Maps Javascript API do Google.
Fonte: Autor.

Tipo de Geometria Quantidade de VGI

Ponto 888

Linha 65

Polígono 14

Retângulo 5

Círculo 17

Tabela 5.13: Quantidade de VGI do sistema website colaborativo em comparação com a apli-
cação desenvolvida para o sistema operacional Android. Fonte: Autor.

Software VGI Quantidade de VGI

Website Geopost Seropédica 942

Aplicativo Android Geopost Seropédica 47
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Tabela 5.14: Número de Avaliações em cada tipo de VGI que foi avaliado pelo menos 1 vez-
Parte 1. Fonte: Autor.

Categoria Subcategoria/Tipo Número de Avaliações

Saúde

Epidemia 4
Foco de Mosquitos 9
Hospital 4
Pronto Socorro 1
Posto de Saúde 12
Plano de Saúde 12
Risco de Vida 6
Contaminação 4
Outro 1

Infraestrutura

Asfalto 33
Internet 4
Saneamento Básico 1
Iluminação urbana 8
Coleta de lixo 2
Calçada 3
Rua ou Avenida 8
Semáforo 3
Construção Pública 16
Prédio 48
Iluminação Rural 2
Transporte 14

Meio Ambiente

Fauna 20
Flora 5
Poluição 3
Tráfico de Animal 2
Outro 19
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Tabela 5.15: Número de Avaliações em cada tipo de VGI que foi avaliado pelo menos 1 vez -
Parte 2. Fonte: Autor.

Categoria Subcategoria/Tipo Número de Avaliações

Entretenimento

Clube 6
Religião 9
Evento Social 1
Outro 18

Segurança

Denúncia 3
Falta de Iluminação 8
Falta de Policiamento 10
Assalto 4
Outro 1

Serviço ou Produto

Academia 18
Açougue 2
Banco 9
Bar 26
Correio 7
Empresa 2
Farmácia 3
Lojas 27
Mercado 17
Papelaria 1
Pizzaria 6
Restaurante 35
Salão de Beleza 5
Supermercado 1
Outro 71

Festas
Balada 2
Calourada 6
Temática 1

Evento Científico Semana Acadêmica 2
Empregos e Serviços Serviço Disponível 5

Outras Categorias Outro 34
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Tabela 5.16: Quantidade de visualizações de cada tipo de VGI que foi visualizado pelo menos
uma vez - parte 1. Fonte: Autor.

Categoria Subcategoria/Tipo Número de Visualizações

Saúde

Epidemia 25
Foco de Mosquitos 46
Hospital 20
Pronto Socorro 3
Posto de Saúde 59
Plano de Saúde 43
Risco de Vida 22
Contaminação 16
Outro 7

Infraestrutura

Asfalto 305
Distribuição de água 6
Internet 29
Saneamento Básico 3
Terreno Baldio 4
Iluminação urbana 62
Coleta de lixo 22
Calçada 35
Rua ou Avenida 54
Faixa Pedestre 13
Rodovia 19
Semáforo 18
Outro 427
Construção Pública 173
Prédio 291
Iluminação Rural 14
Transporte 115

Meio Ambiente

Desmatamento 10
Fauna 128
Flora 34
Poluição 40
Tráfico de Animal 8
Outro 95

Entretenimento

Casamento 15
Clube 45
Religião 62
Evento Social 8
Outro 159

Segurança

Denúncia 27
Falta de Iluminação 114
Falta de Policiamento 61
Assalto 19
Outro 7
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Tabela 5.17: Quantidade de visualizações de cada tipo de VGI que foi visualizado pelo menos
uma vez - parte 2. Fonte: Autor.

Categoria Subcategoria/Tipo Número de Visualizações

Serviço ou Produto

Academia 93
Açougue 10
Banco 67
Bar 127
Correio 28
Empresa 17
Farmácia 21
Lojas 173
Mercado 107
Papelaria 17
Pizzaria 44
Restaurante 237
Salão de Beleza 44
Supermercado 16
Outro 546

Festas

Balada 23
Calourada 43
Show 1
Temática 5
Outra 14

Desaparecidos
Pessoas 3
Animais 11

Evento Científico
Congresso 1
Semana Acadêmica 10

Pesquisa Científica Universidade 129
Dados Oficiais da UFRRJ Espectrorradiometro - Aluno 2

Empregos e Serviços
Vaga de Emprego 6
Serviço Disponível 45
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Tabela 5.18: Quantidade de VGI, com imagem enviada, de cada subcategoria - parte 1. Fonte:
Autor.

Categoria Subcategoria/Tipo Quantidade de VGI

Saúde

Epidemia 2
Foco de Mosquitos 1
Hospital 2
Risco de Vida 2
Outro 1

Infraestrutura

Asfalto 20
Distribuição de água 1
Internet 7
Saneamento Básico 1
Terreno Baldio 1
Iluminação urbana 4
Coleta de lixo 1
Calçada 6
Rua ou Avenida 2
Rodovia 3
Semáforo 1
Construção Pública 19
Prédio 19
Transporte 4

Meio Ambiente

Desmatamento 2
Fauna 4
Poluição 4
Tráfico de Animal 1
Outro 4

Entretenimento

Casamento 1
Clube 1
Religião 7
Evento Social 4
Outro 15

Segurança

Denúncia 5
Falta de Iluminação 5
Falta de Policiamento 1
Assalto 3
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Tabela 5.19: Quantidade de VGI, com imagem enviada, de cada subcategoria - parte 2. Fonte:
Autor.

Categoria Subcategoria/Tipo Quantidade de VGI

Serviço ou Produto

Academia 8
Banco 1
Bar 5
Empresa 6
Farmácia 3
Lojas 3
Mercado 6
Papelaria 1
Pizzaria 1
Restaurante 7
Salão de Beleza 3
Supermercado 3
Outro 51

Festas Calourada 2

Desaparecidos
Pessoas 1
Animais 3

Evento Científico Semana Acadêmica 1
Dados Oficiais da UFRRJ Espectrorradiometro - Aluno 2

Empregos e Serviços Vaga de Emprego 1
Outras Categorias Outro 13

Tabela 5.20: Número de VGI, com arquivo enviado, em cada tipo de VGI. Fonte: Autor.

Categoria Subcategoria/Tipo Quantidade de VGI

Saúde Risco de Vida 1

Infraestrutura

Calçada 4
Rua ou Avenida 1
Semáforo 1
Construção Pública 3

Meio Ambiente
Poluição 5
Outro 7

Serviço ou Produto
Empresa 1
Outro 1

Desaparecidos Pessoas 1
Evento Científico Congresso 1

Pesquisa Científica Universidade 86
Outras Categorias Outro 69
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6 CONCLUSÕES

Vários aspectos e ferramentas de uma IDE podem ser considerados como uma inovação
tecnológica, que notoriamente está revolucionando todos os processos de produção e geren-
ciamento de dados espaciais para melhor atingir, de forma eficiente, os objetivos dos utiliza-
dores e produtores de dados espaciais. Visando a interoperabilidade, recuperação e melhoria
da qualidade de dados, uma IDE é fundamental para integração e cooperação entre países para
alcançarem de forma mais rápida e consistente seu desenvolvimento científico, cultural e econô-
mico. Uma IDE também tenta evitar duplicação, incoerência e ambiguidade na interpretação
dos dados. Portanto, os países que possuem uma IDE podem facilitar a comunicação entre
Cidadão-Cidadão, Cidadão-Governo e Governo-Governo, próximos ou distantes fisicamente.
Assim, podendo ser um ponto chave para uma integração regional ou até mesmo uma integra-
ção mundial entre todos os envolvidos direta ou indiretamente no ambiente da IDE.

IDEs similares foram analisadas e alguns softwares dessas IDEs foram escolhidos para
serem personalizados para a IDE-UFRRJ como o Geonetwork e o Geoserver, porém em versões
mais atuais e melhores. Além disso, com base em outras IDEs também foi escolhido o perfil
MGB para documentar os dados oficiais de forma manual no Geonetwork. Porém, para os dados
voluntários foram escolhidos o DM4VGI e o perfil MGB, ambos gerados automaticamente pelo
Geopost. Foram definidos tipos, funções e permissões especificas para cada tipo usuário da
IDE-UFRRJ.

O Geonetwork e o Geoserver foram configurados e personalizados para a IDE-UFRRJ.
O Geonetwork para ser o catálogo de metadados de dados oficiais e voluntários. O Geoserver
para manter os dados oficiais e alguns dados voluntários que foram convertidos para arquivos
Shapefile e fornecer os dados voluntários e oficiais usando WMS e WFS. Além disso, também
foi desenvolvido o sistema VGI Geopost com diversas funcionalidades e características como:

A. suporte a contribuições de pontos, linhas, polígonos, KML e/ou GeoJSON;

B. metadados dinâmicos usando o DM4VGI V2 e metadados simples usando o perfil MGB;

C. ferramentas de filtros de categorias e subcategorias/tipos;

D. motor de busca com característica textual, temática, temporal, espacial e qualidade;

E. algoritmo de recomendação de dados voluntários personalizados para cada usuário;

F. metadados e perfil de usuários;

G. ferramentas para análise de dados;

H. métodos de avaliação e validação da qualidade VGI;

I. dados públicos da VGI disponíveis em tabelas de fácil acesso;

J. os dados geográficos da VGI convertidos em diversos formatos;

K. integração à rede social Facebook;

L. integração ao Geonetwork, via cadastro de metadado;
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M. integração ao Geoserver, via conversão de dados VGI para Shapefile e sua disseminação
via webservices em diversos formatos, por exemplo, GML, KML, Shapefile, GeoJSON,
OpenLayers e Mapa do Geonetwork.

A implantação de um protótipo de uma IDE acadêmica e aberta para o nível de uma
universidade, viabilizou a integração de dados geográficos da comunidade acadêmica e a popu-
lação. A metodologia resultante da implementação do escopo computacional da IDE-UFRRJ
poderá ser utilizada como base para novas IDEs acadêmicas.

Os seguintes processos foram verificados por meio do desenvolvimento e aprimora-
mento da implantação de um protótipo da IDE-UFRRJ:

A. procedimentos de organização e gerenciamento de dados geográficos;

B. procedimentos de coleta, armazenamento e disseminação de dados geográficos;

C. criação de bancos de dados geográficos subdivido em áreas temáticas e também com
dados temporais;

D. apresentação de dados geográficos fornecidos por serviços de mapas interativos;

E. procedimentos para apoio a tomada de decisão do cidadão, governo ou empresa;

F. métodos de análise, avaliação e validação de dados voluntários;

G. políticas de disseminação, busca, acesso, uso e privacidade de dados oficiais e voluntários;

H. políticas e métodos de monitoramento de usuário;

I. métodos de melhoria da qualidade de dados voluntários;

J. políticas e métodos de divulgação da IDE para a comunidade acadêmica, assim como a
disseminação do conhecimento das vantagens e benefícios de uma IDE acadêmica;

K. perpetuação e disseminação de dados, informações e conhecimentos produzidos dentro
de uma universidade por professores, técnicos e demais cidadãos vinculados a essas duas
classes de profissionais.
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em relação ao Geopost, uma ideia relevante a se discutir é o método de controle de
contribuição com base no nível hierárquico do usuário VGI. Portanto, analisar se o sistema VGI
deve permitir que apenas usuários em uma classe de usuário mais elevada possa contribuir em
certas categorias e subcategorias. Também pode-se aplicar visando apenas algumas categorias
específicas, por exemplo quando se trata de dados de segurança pública e infraestrutura. Assim,
pode ser possível evitar alguns dados voluntários maliciosos ou para evitar que o usuário mali-
cioso desvie a atenção dos usuários VGI ou dos administradores do ambiente VGI para o local
errado. Por exemplo, o usuário malicioso reportando problemas de segurança em uma região
que é segura.

Algumas perguntas devem ser estudadas para elaborar o módulo de solução de proble-
mas do Geopost:

A. Como garantir que os usuários não criem problemas inexistentes para resolve-los?

B. Como verificar se realmente o usuário resolveu o problema contido em uma determinada
VGI?

C. O que fazer se mais de um usuário for responsável na solução de um problema de uma
determinada VGI?

D. O que fazer com a VGI depois que o problema relatado foi resolvido?

E. Como evitar que outros usuários com interesses não éticos ou criminosos burlem os algo-
ritmos de validação de solução de problemas?

F. Como destacar o usuário solucionador de problemas no sistema VGI?

Algumas perguntas e sugestões que podem ser analisadas em trabalhos futuros em rela-
ção a avaliação e validação de dados VGI:

A. Deve-se deixar todos os usuários fornecerem notas e/ou comentários?

B. Pode-se definir uma classe hierárquica mínima para fornecer notas e/ou comentários?

C. Pode-se estabelecer que usuários de classes inferiores não podem avaliar contribuições
VGI de usuários em classes mais altas?

D. Pode-se criar um nível hierárquico independente para a questão de avaliação? Assim um
usuário pode ter uma classe hierárquica como produtor e usuário diferente de sua classe
como avaliador.

E. Seria interessante diminuir pontos dos usuários avaliadores que estiverem fora do padrão
de avaliação da maioria das pessoas de uma VGI? Por exemplo, 100 pessoas fornecem
notas de 4 a 5 para uma VGI e um único usuário fornece nota 0, seria justo remover pontos
deste usuário fora do padrão? Assim como seria justo aumentar pontos de usuários que
forneceram notas similares a maioria das avaliações de uma VGI?

F. Disponibilizar para os usuários um botão de “gostei/não gostei” em cada comentário do
fórum seria interessante para ajudar na definição da qualidade de cada comentário?
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O sistema colaborativo Geopost do ambiente computacional da IDE-UFRRJ, desenvol-
vido neste trabalho, permitirá o estabelecimento de plataformas VGI para a agropecuária brasi-
leira bem como para a integração de dados ambientais e agropecuários do Mercosul, permitindo
um mapeamento de baixo custo e factível para a solução de problemas ambientais e da agrope-
cuária dos países que compõem o bloco.

A utilização de dados oficiais do IBGE em conjunto com dados produzidos por alu-
nos, professores, técnicos e pesquisadores da UFRRJ pode servir como base para um mapea-
mento colaborativo local realizado pela própria comunidade acadêmica e também pela popu-
lação. Assim, pode-se estabelecer uma maior credibilidade para o lançamento da IDE-UFRRJ
e estimular a participação ativa de novos usuários para aumentar e melhorar a base de dados
da IDE-UFRRJ. A IDE-UFRRJ pode ser uma importante fonte de dados para diversas áreas,
como, recursos naturais, proteção ambiental, agropecuária, sensoriamento remoto, sistema de
informação geográfica e geoprocessamento.

A Integração com a INDE e com à rede IDEA são tarefas futuras que podem ser realiza-
das, porém é necessário antes que a UFRRJ torne oficial a construção de uma IDE acadêmica e
defina membros permanentes para o desenvolvimento não somente de softwares, mas de todos
os elementos que abrangem uma IDE.
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9 ANEXOS

9.1 Códigos Fonte

Listing 9.1: Código fonte para carregar formulário HTML de contribuição VGI para o balão do
Google Maps API. Fonte: Autor.

1 f u n c t i o n downloadUrl ( u r l , c a l l b a c k ) {
2 v a r r e q u e s t = window . Ac t iveXObjec t ?
3 new Ac t iveXObjec t ( ’ M i c r o s o f t .XMLHTTP’ ) :
4 new XMLHttpRequest ( ) ;
5 r e q u e s t . o n r e a d y s t a t e c h a n g e = f u n c t i o n ( ) {
6 i f ( r e q u e s t . r e a d y S t a t e == 4) {
7 r e q u e s t . o n r e a d y s t a t e c h a n g e = doNoth ing ;
8 c a l l b a c k ( r e q u e s t . r e s p o n s e T e x t , r e q u e s t . s t a t u s ) ;
9 $ . unblockUI ( ) ;

10 }
11 } ;
12 r e q u e s t . open ( ’POST ’ , u r l , t r u e ) ;
13 r e q u e s t . send ( n u l l ) ;
14 }
15 f u n c t i o n m a r k e r _ c l i c k ( ) {
16 downloadUrl ( ba se + " p r i v a t e / gmaps / f o r m u l a r i o _ c o l a b o r a c a o . php " , f u n c t i o n (

d a t a ) {
17 html = d a t a ;
18 infowindow = new g oo g l e . maps . InfoWindow ( {
19 c o n t e n t : h tml
20 } ) ;
21 . . .

Listing 9.2: Parte do código fonte do ClickOnMap para criação do infowindows da Google
Maps API. Fonte: Autor.

1 . . .
2 "< d i v c l a s s = ’ row ’> " +
3 "< d i v c l a s s = ’ co l−md−6’> " +
4 "< f i e l d s e t c l a s s = ’ form−group ’ s t y l e = ’ margin−bot tom : 8px ; ’ > " +
5 "< l a b e l f o r = ’ c o d C a t e g o r i a E v e n t o ’> C a t e g o r i a < span s t y l e = ’ c o l o r : r e d ; ’ >∗ </

span > </ l a b e l >" +
6 "< s e l e c t name= ’ c a t e g o r i a ’ c l a s s = ’ form−c o n t r o l c−s e l e c t ’ i d = ’

c o d C a t e g o r i a E v e n t o ’ onchange = ’ loadXMLDoc ( t h i s . v a l u e ) ’ r e q u i r e d = ’
r e q u i r e d ’> " +

7 "< o p t i o n v a l u e = ’ ’ > S e l e c i o n e < / o p t i o n >" +
8 " <?php $ c o n s u l t a = $ c o n n e c t i o n −>query ( ’SELECT ∗ FROM c a t e g o r i a e v e n t o ’ ) ;

?> " +
9 " <?php w h i l e ( $row = $ c o n s u l t a −> f e t c h _ a s s o c ( ) ) { ?> " +

10 "< o p t i o n v a l u e =<?php echo $row [ " c o d C a t e g o r i a E v e n t o " ] ; ?> / > " +
11 " <?php echo $row [ " d e s C a t e g o r i a E v e n t o " ] ; ? > </ o p t i o n >" +
12 " <?php } ?> " +
13 " </ s e l e c t > " +
14 " </ f i e l d s e t >" +
15 " </ div >" +
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16 . . .

Listing 9.3: Parte do código fonte do Geopost com o formulário HTML da contribuição VGI
em um arquivo separado. Fonte: Autor.

1 . . .
2 < t a b l e s t y l e =" wid th : 360 px ; ">
3 < t r >
4 <td >
5 <span >Data e Hora da C o l a b o r a c a o : < span >
6 </ td >
7 < t d i d =" da t aHoraDaColabo racao " s t y l e =" f o n t−we ig h t : bo ld ">
8 </ td >
9 </ t r >

10 < t r >
11 <td >
12 <span > C a t e g o r i a <b s t y l e = " c o l o r : r e d ; " >∗</b > </ span >
13 </ td >
14 <td >
15 < s e l e c t c l a s s =" i n p u t _ c o l a b o r a c a o " name=" c a t e g o r i a " i d = "

c o d C a t e g o r i a E v e n t o " onchange =" loadXMLDoc ( t h i s . v a l u e ) " >
16 < o p t i o n > </ o p t i o n >
17 <?PHP $ c o n s u l t a = "SELECT ∗ FROM c a t e g o r i a e v e n t o " ; ?>
18 <?PHP $ r e s u l t a d o = m y s q l i _ q u e r y ( $ c o n n e c t i o n , $ c o n s u l t a ) ; ?>
19 <?PHP w h i l e ( $row = m y s q l i _ f e t c h _ a s s o c ( $ r e s u l t a d o ) ) { ?>
20 <?PHP i f ( $row [ ’ c o d C a t e g o r i a E v e n t o ’ ] ! = ’ 11 ’ o r $_SESSION [ ’ t i p o _ u s u a r i o ’ ]==

’A’ ) {?>
21 < o p t i o n v a l u e =<?PHP echo $row [ ’ c o d C a t e g o r i a E v e n t o ’ ] ; ?>>
22 <?PHP echo $row [ ’ d e s C a t e g o r i a E v e n t o ’ ] ; ?>
23 </ o p t i o n >
24 <?PHP } } ?>
25 </ s e l e c t >
26 </ td >
27 </ t r >
28 < t r >
29 . . .

Listing 9.4: Parte do código fonte para inserir uma nova VGI no banco de dados geográfico do
Geopost Seropédica. Fonte: Autor.

1 <?PHP
2 f u n c t i o n rpHash ( $ v a l u e ) {
3 $hash = 5381 ;
4 $ v a l u e = s t r t o u p p e r ( $ v a l u e ) ;
5 f o r ( $ i = 0 ; $ i < s t r l e n ( $ v a l u e ) ; $ i ++) {
6 $hash = ( l e f t S h i f t 3 2 ( $hash , 5 ) + $hash ) + ord ( s u b s t r ( $va lue , $ i ) ) ;
7 }
8 r e t u r n $hash ;
9 }

10 f u n c t i o n l e f t S h i f t 3 2 ( $number , $ s t e p s ) {
11 $ b i n a r y = d e c b i n ( $number ) ;
12 $ b i n a r y = s t r _ p a d ( $ b i n a r y , 32 , " 0 " , STR_PAD_LEFT ) ;
13 $ b i n a r y = $ b i n a r y . s t r _ r e p e a t ( " 0 " , $ s t e p s ) ;
14 $ b i n a r y = s u b s t r ( $ b i n a r y , s t r l e n ( $ b i n a r y ) − 32) ;
15 r e t u r n ( $ b i n a r y {0} == " 0 " ? b i n d e c ( $ b i n a r y ) :
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16 −(pow ( 2 , 31) − b i n d e c ( s u b s t r ( $ b i n a r y , 1 ) ) ) ) ;
17 }
18 $codUsua r io ;
19 r e q u i r e _ o n c e ( " . . / a u t h / a u t o r i z a . php " ) ;
20 r e q u i r e _ o n c e ( " p h p s q l i n f o _ d b i n f o . php " ) ;
21 i f ( a u t o r i z a ( " . . / " ) != t r u e ) {
22 h e a d e r ( " l o c a t i o n : / " . $ p r o j e t o _ p a t h . " / r e g i s t r o . php " ) ;
23 e x i t ;
24 }
25 e l s e {
26 $codUsua r io = $_SESSION [ ’ c o d i g o _ u s u a r i o ’ ] ;
27 }
28 i f ( ! i s s e t ( $_POST [ " d e s T i t u l o A s s u n t o " ] ) | | ! i s s e t ( $_POST [ " d e s C o l a b o r a c a o " ] )

| | ! i s s e t ( $_POST [ " c a t e g o r i a " ] ) | |
29 ! i s s e t ( $_POST [ " s u b c a t e g o r i a " ] ) | | ! i s s e t ( $_POST [ " l a t i t u d e A t u a l " ] ) | |
30 ! i s s e t ( $_POST [ " l o n g i t u d e A t u a l " ] ) | | ! i s s e t ( $_POST [ " t i p o _ g e o m e t r i a " ] ) | | !

i s s e t ( $_POST [ " zoom " ] ) | | ! i s s e t ( $_POST [ " c a p t c h a D i g i t a d o " ] ) ) {
31 echo " Dados r e q u e r i d o s i n c o m p l e t o s ou os dados nao foram e n v i a d o s ! ! " ;
32 e x i t ;
33 }
34 i f ( rpHash ( $_POST [ ’ c a p t c h a D i g i t a d o ’ ] ) != $_POST [ " r e a l C a p t c h a " ] ) {
35 echo "Os dados d i g i t a d o s nao conferem com a imagem do Captcha ! ! " ;
36 e x i t ;
37 }
38 r e q u i r e _ o n c e ( " . . / a t u a l i z a _ c l a s s e . php " ) ;
39 r e q u i r e _ o n c e ( " . . / c o n e c t a . php " ) ;
40 mysq l i_au tocommi t ( $ c o n n e c t i o n , FALSE) ;
41 d a t e _ d e f a u l t _ t i m e z o n e _ s e t ( " America / Sao_Paulo " ) ;
42 $ h o r a c e r t a = d a t e ( "Y/m/ d − H: i : s " ) ;
43 $ i p = " " ;
44 i f ( i s s e t ( $_SERVER [ " HTTP_CLIENT_IP " ] ) )
45 $ i p = $_SERVER [ " HTTP_CLIENT_IP " ] ;
46 e l s e i f ( i s s e t ( $_SERVER [ "HTTP_X_FORWARDED_FOR" ] ) )
47 $ i p = $_SERVER [ "HTTP_X_FORWARDED_FOR" ] ;
48 e l s e i f ( i s s e t ( $_SERVER [ "HTTP_X_FORWARDED" ] ) )
49 $ i p = $_SERVER [ "HTTP_X_FORWARDED" ] ;
50 e l s e i f ( i s s e t ( $_SERVER [ "HTTP_FORWARDED_FOR" ] ) )
51 $ i p = $_SERVER [ "HTTP_FORWARDED_FOR" ] ;
52 e l s e i f ( i s s e t ( $_SERVER [ "HTTP_FORWARDED" ] ) )
53 $ i p = $_SERVER [ "HTTP_FORWARDED" ] ;
54 e l s e i f ( i s s e t ( $_SERVER [ "REMOTE_ADDR" ] ) )
55 $ i p = $_SERVER [ "REMOTE_ADDR" ] ;
56 e l s e
57 $ i p = " Desconhec ido " ;
58 $ d e s T i t u l o A s s u n t o = t r i m ( f i l t e r _ v a r ( $_POST [ " d e s T i t u l o A s s u n t o " ] ,

FILTER_SANITIZE_STRING ) ) ;
59 $ d e s C o l a b o r a c a o = t r i m ( f i l t e r _ v a r ( $_POST [ " d e s C o l a b o r a c a o " ] ,

FILTER_SANITIZE_STRING ) ) ;
60 $ c o d C a t e g o r i a E v e n t o = f i l t e r _ v a r ( $_POST [ " c a t e g o r i a " ] ,

FILTER_SANITIZE_NUMBER_INT ) ;
61 $codTipoEvento = f i l t e r _ v a r ( $_POST [ " s u b c a t e g o r i a " ] ,

FILTER_SANITIZE_NUMBER_INT ) ;
62 $ d a t a O c o r r e n c i a = f i l t e r _ v a r ( $_POST [ " d a t e 1 " ] , FILTER_SANITIZE_STRING ) ;
63 $ h o r a O c o r r e n c i a = f i l t e r _ v a r ( $_POST [ " h o r a O c o r r e n c i a " ] ,

FILTER_SANITIZE_STRING ) ;
64 $numLa t i t ude = f i l t e r _ v a r ( $_POST [ " l a t i t u d e A t u a l " ] , FILTER_SANITIZE_STRING

) ;
65 $numLongitude = f i l t e r _ v a r ( $_POST [ " l o n g i t u d e A t u a l " ] ,
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FILTER_SANITIZE_STRING ) ;
66 $ t i p o _ g e o m e t r i a = f i l t e r _ v a r ( $_POST [ " t i p o _ g e o m e t r i a " ] ,

FILTER_SANITIZE_STRING ) ;
67 $k ml_ env i ad o_p a th = f i l t e r _ v a r ( $_POST [ " kml_enviado " ] ,

FILTER_SANITIZE_STRING ) ;
68 $x ml_ env i ad o_p a th = f i l t e r _ v a r ( $_POST [ " xml_enviado " ] ,

FILTER_SANITIZE_STRING ) ;
69 $ s t r i n g _ p o n t o s =" " ;
70 i f ( i s s e t ( $_POST [ " s t r i n g _ p o n t o s " ] ) && $_POST [ " s t r i n g _ p o n t o s " ] )
71 $ s t r i n g _ p o n t o s = f i l t e r _ v a r ( $_POST [ " s t r i n g _ p o n t o s " ] ,

FILTER_SANITIZE_STRING ) ;
72 $ s t r i n g _ g e o j s o n =" " ;
73 i f ( i s s e t ( $_POST [ " s t r i n g _ g e o j s o n " ] ) && $_POST [ " s t r i n g _ g e o j s o n " ] )
74 $ s t r i n g _ g e o j s o n = $_POST [ " s t r i n g _ g e o j s o n " ] ;
75 $zoom = f i l t e r _ v a r ( $_POST [ " zoom " ] , FILTER_SANITIZE_NUMBER_INT ) ;
76 $pFoto =" " ;
77 $imagem_nome=" " ;
78 i f ( i s s e t ( $_FILES [ " Imagem " ] [ " tmp_name " ] ) && $_FILES [ " Imagem " ] [ " name " ] ) {
79 $pFoto = f i l t e r _ v a r ( $_FILES [ " Imagem " ] [ " tmp_name " ] ,

FILTER_SANITIZE_STRING ) ;
80 $imagem_nome = f i l t e r _ v a r ( $_FILES [ " Imagem " ] [ " name " ] ,

FILTER_SANITIZE_STRING ) ;
81 }
82 $desT i tu lo Imagem = t r i m ( f i l t e r _ v a r ( $_POST [ " desT i tu lo Imagem " ] ,

FILTER_SANITIZE_STRING ) ) ;
83 $comentar ioImagem = t r i m ( f i l t e r _ v a r ( $_POST [ " comentImagem " ] ,

FILTER_SANITIZE_STRING ) ) ;
84 $ d e s T i t u l o V i d e o = t r i m ( f i l t e r _ v a r ( $_POST [ " d e s T i t u l o V i d e o " ] ,

FILTER_SANITIZE_STRING ) ) ;
85 $desUr lVideo = t r i m ( f i l t e r _ v a r ( $_POST [ " desUr lV ideo " ] ,

FILTER_SANITIZE_STRING ) ) ;
86 $ c o m e n t a r i o V i d e o = t r i m ( f i l t e r _ v a r ( $_POST [ " comentVideo " ] ,

FILTER_SANITIZE_STRING ) ) ;
87 $ a r q u i v o =" " ;
88 $arquivo_nome =" " ;
89 i f ( i s s e t ( $_FILES [ " a r q u i v o " ] [ " tmp_name " ] ) && $_FILES [ " a r q u i v o " ] [ " name " ] ) {
90 $ a r q u i v o = f i l t e r _ v a r ( $_FILES [ " a r q u i v o " ] [ " tmp_name " ] ,

FILTER_SANITIZE_STRING ) ;
91 $arquivo_nome = f i l t e r _ v a r ( $_FILES [ " a r q u i v o " ] [ " name " ] ,

FILTER_SANITIZE_STRING ) ;
92 }
93 $desArqu ivo = t r i m ( f i l t e r _ v a r ( $_POST [ " desArqu ivo " ] ,

FILTER_SANITIZE_STRING ) ) ;
94 $ c o m e n t a r i o A r q u i v o = t r i m ( f i l t e r _ v a r ( $_POST [ " comentArq " ] ,

FILTER_SANITIZE_STRING ) ) ;
95 $cod Co labo ra cao ;
96 $ d a t a h o r a C r i a c a o = $ h o r a c e r t a ;
97 $ t i p o S t a t u s = "E" ;
98 $ d e s J u s t i f i c a t i v a = " " ;
99 $or igem = " Webs i te Geopost S e r o p e d i c a " ;

100 i f ( $ d a t a O c o r r e n c i a ) {
101 $ d a t a O c o r r e n c i a = d a t e _ c r e a t e _ f r o m _ f o r m a t ( ’ d /m/Y’ , $ d a t a O c o r r e n c i a ) ;
102 $ d a t a O c o r r e n c i a = d a t e _ f o r m a t ( $ d a t a O c o r r e n c i a , ’Y−m−d ’ ) ;
103 i f ( $ h o r a O c o r r e n c i a ) {
104 $ h o r a O c o r r e n c i a = d a t e ( ’H: i : s ’ , s t r t o t i m e ( $ h o r a O c o r r e n c i a ) ) ;
105 }
106 e l s e {
107 $ h o r a O c o r r e n c i a =NULL;
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108 }
109 }
110 e l s e {
111 $ d a t a O c o r r e n c i a =NULL;
112 $ h o r a O c o r r e n c i a =NULL;
113 }
114 $problema = " " ;
115 i f ( i s s e t ( $_POST [ " prob lema " ] ) && $_POST [ " prob lema " ] ) {
116 $problema = f i l t e r _ v a r ( $_POST [ " prob lema " ] , FILTER_SANITIZE_STRING ) ;
117 i f ( $prob lema ) {
118 $problema =1;
119 }
120 }
121

122 i f ( $ d e s T i t u l o A s s u n t o and $ d e s C o l a b o r a c a o and $ d a t a h o r a C r i a c a o and
$ c o d C a t e g o r i a E v e n t o and $codTipoEvento

123 and $codUsua r io and $zoom and ( ( $numLa t i t ude and $numLongitude ) o r (
$ s t r i n g _ p o n t o s ) ) ) {

124 $ g e o m e t r i a ;
125 $ r a i o _ g e o m e t r i a =0 ;
126 i f ( $ t i p o _ g e o m e t r i a ==" pon to " ) {
127 $ g e o m e t r i a = "GEOMETRYCOLLECTION( POINT ( " . $numLongitude . " " .

$numLa t i t ude . " ) ) " ;
128 }
129 e l s e i f ( $ t i p o _ g e o m e t r i a ==" l i n h a " ) {
130 $ g e o m e t r i a = "GEOMETRYCOLLECTION( LINESTRING ( $ s t r i n g _ p o n t o s ) ) " ;
131 }
132 e l s e i f ( $ t i p o _ g e o m e t r i a ==" p o l i g o n o " o r $ t i p o _ g e o m e t r i a ==" r e t a n g u l o " ) {
133 $ g e o m e t r i a = "GEOMETRYCOLLECTION(POLYGON( ( $ s t r i n g _ p o n t o s ) ) ) " ;
134 }
135 e l s e i f ( $ t i p o _ g e o m e t r i a ==" c i r c u l o " ) {
136 $ g e o m e t r i a _ a r r a y = e x p l o d e ( " : " , $ s t r i n g _ p o n t o s ) ;
137 $ g e o m e t r i a = $ g e o m e t r i a _ a r r a y [ 0 ] ;
138 $ r a i o _ g e o m e t r i a = $ g e o m e t r i a _ a r r a y [ 1 ] ;
139 $ r a i o _ g e o m e t r i a = $ r a i o _ g e o m e t r i a / 1 1 1 3 2 0 . 0 ;
140 $ g e o m e t r i a = "POINT ( $ g e o m e t r i a ) " ;
141 }
142 e l s e i f ( $ t i p o _ g e o m e t r i a ==" g e o j s o n " ) {
143 $ g e o m e t r i a = "GEOMETRYCOLLECTION( $ s t r i n g _ p o n t o s ) " ;
144 }
145 $ c o n s u l t a = "
146 INSERT INTO c o l a b o r a c a o
147 ( d e s T i t u l o A s s u n t o , d e s C o la b o r ac a o , d a t a h o r a C r i a c a o ,

c o d C a t e g o r i a E v e n t o , codTipoEvento , codUsuar io , d a t a O c o r r e n c i a ,
h o r a O c o r r e n c i a , numLat i tude , numLongitude , l o c a l , t i p o _ g e o m e t r i a ,
t i p o S t a t u s , zoom , d e s J u s t i f i c a t i v a , ip , s t r i n g _ g e o j s o n , kml_env iado_pa th
, xml_env iado_pa th , origem , prob lema )

148 VALUES ( ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , "
149 ;
150 i f ( $ t i p o _ g e o m e t r i a ==" c i r c u l o " ) {
151 $ c o n s u l t a . = " ST_GeomFromText (CONCAT( ’GEOMETRYCOLLECTION( ’ , ST_AsText

( ST_Buffer ( ST_GeomFromText ( ? ) , ? ) ) , ’ ) ’ ) ) " ;
152 }
153 e l s e {
154 $ c o n s u l t a . = " ST_GeomFromText ( ? ) " ;
155 }
156 $ c o n s u l t a . = " , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? ) " ;
157 / / echo $ g e o m e t r i a ;
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158 $ s t m t = m y s q l i _ p r e p a r e ( $ c o n n e c t i o n , $ c o n s u l t a ) ;
159 i f ( ! $ s t m t ) {
160 / / echo m y s q l i _ e r r o r ( $ c o n n e c t i o n ) ;
161 echo " e r r o−s q l " ;
162 m y s q l i _ c l o s e ( $ c o n n e c t i o n ) ;
163 e x i t ;
164 }
165 i f ( $ t i p o _ g e o m e t r i a ==" c i r c u l o " ) {
166 m y s q l i _ s t m t _ b i n d _ p a r a m (
167 $s tmt , " s s s i i i s s s s s d s s i s s s s s s i " , $ d e s T i t u l o A s s u n t o ,

$desCo labo racao ,
168 $ d a t a h o r a C r i a c a o , $ c o d C a t e g o r i a E v e n t o , $codTipoEvento ,
169 $codUsuar io , $ d a t a O c o r r e n c i a , $ h o r a O c o r r e n c i a ,

$numLat i tude , $numLongitude ,
170 $geome t r i a , $ r a i o _ g e o m e t r i a , $ t i p o _ g e o m e t r i a , $ t i p o S t a t u s

, $zoom , $ d e s J u s t i f i c a t i v a , $ip ,
171 $ s t r i n g _ g e o j s o n , $kml_env iado_pa th , $xml_env iado_pa th ,

$origem , $problema
172 ) ;
173 }
174 e l s e {
175 m y s q l i _ s t m t _ b i n d _ p a r a m (
176 $s tmt , " s s s i i i s s s s s s s i s s s s s s i " , $ d e s T i t u l o A s s u n t o ,

$desCo labo racao ,
177 $ d a t a h o r a C r i a c a o , $ c o d C a t e g o r i a E v e n t o , $codTipoEvento ,
178 $codUsuar io , $ d a t a O c o r r e n c i a , $ h o r a O c o r r e n c i a ,

$numLat i tude , $numLongitude ,
179 $geome t r i a , $ t i p o _ g e o m e t r i a , $ t i p o S t a t u s , $zoom ,

$ d e s J u s t i f i c a t i v a , $ip ,
180 $ s t r i n g _ g e o j s o n , $kml_env iado_pa th , $xml_env iado_pa th ,

$origem , $problema
181 ) ;
182 }
183 $ s u c e s s o = m y s q l i _ s t m t _ e x e c u t e ( $ s t m t ) ;
184 i f ( ! $ s u c e s s o ) {
185 echo m y s q l i _ s t m t _ e r r o r ( $ s t m t ) ;
186 echo " e r r o−s q l " ;
187 m y s q l i _ s t m t _ c l o s e ( $ s t m t ) ;
188 e x i t ;
189 }
190 e l s e {
191 $cod Co labo ra cao = m y s q l i _ s t m t _ i n s e r t _ i d ( $ s t m t ) ;
192 m y s q l i _ s t m t _ c l o s e ( $ s t m t ) ;
193 i f ( ! p o n t o s _ u s u a r i o ( 1 0 , $codUsuar io , $ c o n n e c t i o n ) ) {
194 echo " Ocor reu um e r r o no s e r v i d o r . Ten te novamente mais t a r d e ! ! " ;
195 m y s q l i _ c l o s e ( $ c o n n e c t i o n ) ;
196 e x i t ;
197 }
198 }
199 $ c o n s u l t a = "
200 INSERT INTO h i s t o r i c o c o l a b o r a c o e s
201 ( codColaboracao , d e s T i t u l o , de s C o la b o r a ca o , d a t a h o r a M o d i f i c a c a o

, c o d U s u a r i o )
202 VALUES ( ? , ? , ? , ? , ? )
203 " ;
204 $ s t m t = m y s q l i _ p r e p a r e ( $ c o n n e c t i o n , $ c o n s u l t a ) ;
205 i f ( ! $ s t m t ) {
206 / / echo m y s q l i _ e r r o r ( $ c o n n e c t i o n ) ;

121



207 echo " e r r o−s q l " ;
208 m y s q l i _ c l o s e ( $ c o n n e c t i o n ) ;
209 e x i t ;
210 }
211 m y s q l i _ s t m t _ b i n d _ p a r a m (
212 $s tmt , " i s s s i " , $codColaboracao , $ d e s T i t u l o A s s u n t o ,
213 $desCo labo racao , $ d a t a h o r a C r i a c a o , $codUsua r io
214 ) ;
215 $ s u c e s s o = m y s q l i _ s t m t _ e x e c u t e ( $ s t m t ) ;
216 i f ( ! $ s u c e s s o ) {
217 / / echo m y s q l i _ s t m t _ e r r o r ( $ s t m t ) ;
218 echo " e r r o−s q l " ;
219 m y s q l i _ s t m t _ c l o s e ( $ s t m t ) ;
220 e x i t ;
221 }
222 m y s q l i _ s t m t _ c l o s e ( $ s t m t ) ;
223 / / I n s e r e na t a b e l a e s t a t i s t i c a a c o l a b o r a c a o
224 $ q t d V i s u a l i z a c a o = 0 ;
225 $ q t d A v a l i a c a o = 0 ;
226 $notaMedia = 0 ;
227 $ p e s o T o t a l = 0 ;
228 $ c o n s u l t a = "
229 INSERT INTO e s t a t i s t i c a
230 ( codColaboracao , q t d V i s u a l i z a c a o , q t d A v a l i a c a o , p e s o T o t a l ,

no taMedia )
231 VALUES ( ? , ? , ? , ? , ? )
232 " ;
233 $ s t m t = m y s q l i _ p r e p a r e ( $ c o n n e c t i o n , $ c o n s u l t a ) ;
234 i f ( ! $ s t m t ) {
235 / / echo m y s q l i _ e r r o r ( $ c o n n e c t i o n ) ;
236 echo " e r r o−s q l " ;
237 m y s q l i _ c l o s e ( $ c o n n e c t i o n ) ;
238 e x i t ;
239 }
240 m y s q l i _ s t m t _ b i n d _ p a r a m (
241 $s tmt , " i i i i d " , $codColaboracao , $ q t d V i s u a l i z a c a o ,
242 $ q t d A v a l i a c a o , $ p e s o T o t a l , $notaMedia
243 ) ;
244 $ s u c e s s o = m y s q l i _ s t m t _ e x e c u t e ( $ s t m t ) ;
245 i f ( ! $ s u c e s s o ) {
246 / / echo m y s q l i _ s t m t _ e r r o r ( $ s t m t ) ;
247 echo " e r r o−s q l " ;
248 m y s q l i _ s t m t _ c l o s e ( $ s t m t ) ;
249 e x i t ;
250 }
251 m y s q l i _ s t m t _ c l o s e ( $ s t m t ) ;
252 }
253 e l s e {
254 echo " Dados nao e n v i a d o s ou n e s t e pon to j a e x i s t e c o l a b o r a c a o " ;
255 e x i t ;
256 }
257 . . .

Listing 9.5: Parte do código fonte para inserir uma nova VGI no banco de dados geográfico do
Geopost Seropédica. Fonte: Autor.

1 / / M u l t i M i d i a / /
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2 i f ( $pFoto && $desT i tu lo Imagem ) {
3 $ r e s u l t = 0 ;
4 $ t a r g e t _ p a t h = $ d e s t i n a t i o n _ i m a g e . s t r t o l o w e r ( basename ( $imagem_nome ) ) ;
5 $ i = 0 ;
6 $temp= s t r r p o s ( $imagem_nome , " . " ) ;
7 $temp= s u b s t r ( $imagem_nome , 0 , $temp ) ;
8 $nome = s t r t o l o w e r ( $temp ) ;
9 $temp = e x p l o d e ( " . " , $imagem_nome ) ;

10 $temp = end ( $temp ) ;
11 $ e x t e n s a o = s t r t o l o w e r ( $temp ) ;
12 $nomeMaisExtensao = $nome . " . " . $ e x t e n s a o ;
13 w h i l e ( f i l e _ e x i s t s ( $ t a r g e t _ p a t h ) ) {
14 $ i ++;
15 $nomeMaisExtensao = " $nome " . " $ i " . " . " . " $ e x t e n s a o " ;
16 $ t a r g e t _ p a t h = $ d e s t i n a t i o n _ i m a g e . basename ( $nomeMaisExtensao ) ;
17 }
18 i f ( @move_uploaded_f i le ( $pFoto , $ t a r g e t _ p a t h ) ) {
19 $ r e s u l t = 1 ;
20 $ c o n s u l t a = "
21 INSERT INTO imagens
22 ( desTi tu lo Imagem , comentar ioImagem , endImagem , codColaboracao ,

c o d U s u a r i o )
23 VALUES ( ? , ? , ? , ? , ? )
24 " ;
25 $ s t m t = m y s q l i _ p r e p a r e ( $ c o n n e c t i o n , $ c o n s u l t a ) ;
26 i f ( ! $ s t m t ) {
27 / / echo m y s q l i _ e r r o r ( $ c o n n e c t i o n ) ;
28 echo " e r r o−s q l " ;
29 m y s q l i _ c l o s e ( $ c o n n e c t i o n ) ;
30 e x i t ;
31 }
32 m y s q l i _ s t m t _ b i n d _ p a r a m (
33 $s tmt , " s s s i i " , $desTi tu lo Imagem , $comentar ioImagem ,
34 $nomeMaisExtensao , $codColaboracao , $codUsua r io
35 ) ;
36 $ s u c e s s o = m y s q l i _ s t m t _ e x e c u t e ( $ s t m t ) ;
37 i f ( ! $ s u c e s s o ) {
38 / / echo m y s q l i _ s t m t _ e r r o r ( $ s t m t ) ;
39 echo " e r r o−s q l " ;
40 m y s q l i _ s t m t _ c l o s e ( $ s t m t ) ;
41 e x i t ;
42 }
43 e l s e {
44 m y s q l i _ s t m t _ c l o s e ( $ s t m t ) ;
45 i f ( ! p o n t o s _ u s u a r i o ( 1 0 , $codUsuar io , $ c o n n e c t i o n ) ) {
46 echo " Er ro no banco de dados ao a t r i b u i r os p o n t o s por c o l a b o r a r "

;
47 m y s q l i _ c l o s e ( $ c o n n e c t i o n ) ;
48 e x i t ;
49 }
50 $ c o n s u l t a = "
51 UPDATE u s u a r i o _ c o l a b o r a c a o
52 SET q t _ u p l o a d s = q t _ u p l o a d s + 1
53 WHERE i d _ c o l a b o r a c a o = $codCo labo rac ao
54 AND i d _ u s u a r i o = $codUsua r io
55 " ;
56 $ r e s u l t a d o = m y s q l i _ q u e r y ( $ c o n n e c t i o n , $ c o n s u l t a ) ;
57 i f ( ! $ r e s u l t a d o ) {
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58 / / echo m y s q l i _ e r r o r ( $ c o n n e c t i o n ) ;
59 echo " e r r o−s q l " ;
60 e x i t ;
61 }
62 }
63 }
64 e l s e {
65 echo " Er ro no Upload Imagem " ;
66 e x i t ;
67 }
68 }
69 i f ( $desUr lVideo && $ d e s T i t u l o V i d e o ) {
70 p a r s e _ s t r ( p a r s e _ u r l ( $desUr lVideo , PHP_URL_QUERY ) , $ m y _ a r r a y _ o f _ v a r s ) ;
71 $desUr lVideo = $ m y _ a r r a y _ o f _ v a r s [ " v " ] ;
72 $ c o n s u l t a = "
73 INSERT INTO v i d e o s
74 ( d e s T i t u l o V i d e o , desUr lVideo , comen ta r ioVideo , codColaboracao ,

c o d U s u a r i o )
75 VALUES ( ? , ? , ? , ? , ? )
76 " ;
77 $ s t m t = m y s q l i _ p r e p a r e ( $ c o n n e c t i o n , $ c o n s u l t a ) ;
78 i f ( ! $ s t m t ) {
79 / / echo m y s q l i _ e r r o r ( $ c o n n e c t i o n ) ;
80 echo " e r r o−s q l " ;
81 m y s q l i _ c l o s e ( $ c o n n e c t i o n ) ;
82 e x i t ;
83 }
84 m y s q l i _ s t m t _ b i n d _ p a r a m (
85 $s tmt , " s s s i i " , $ d e s T i t u l o V i d e o , $desUr lVideo ,
86 $comen ta r ioVideo , $codColaboracao , $codUsua r io
87 ) ;
88 $ s u c e s s o = m y s q l i _ s t m t _ e x e c u t e ( $ s t m t ) ;
89 i f ( ! $ s u c e s s o ) {
90 / / echo m y s q l i _ s t m t _ e r r o r ( $ s t m t ) ;
91 echo " e r r o−s q l " ;
92 m y s q l i _ s t m t _ c l o s e ( $ s t m t ) ;
93 e x i t ;
94 }
95 e l s e {
96 m y s q l i _ s t m t _ c l o s e ( $ s t m t ) ;
97 i f ( ! p o n t o s _ u s u a r i o ( 1 0 , $codUsuar io , $ c o n n e c t i o n ) ) {
98 echo " Ocor reu um e r r o no s e r v i d o r . Ten te novamente mais t a r d e ! ! " ;
99 m y s q l i _ c l o s e ( $ c o n n e c t i o n ) ;

100 e x i t ;
101 }
102 $ c o n s u l t a = "
103 UPDATE u s u a r i o _ c o l a b o r a c a o
104 SET q t _ u p l o a d s = q t _ u p l o a d s + 1
105 WHERE i d _ c o l a b o r a c a o = $codCo labo rac ao
106 AND i d _ u s u a r i o = $codUsua r io
107 " ;
108 $ r e s u l t a d o = m y s q l i _ q u e r y ( $ c o n n e c t i o n , $ c o n s u l t a ) ;
109 i f ( ! $ r e s u l t a d o ) {
110 / / echo m y s q l i _ e r r o r ( $ c o n n e c t i o n ) ;
111 echo " e r r o−s q l " ;
112 e x i t ;
113 }
114 }
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115 }
116 i f ( $ a r q u i v o && $desArqu ivo ) {
117 $ t a r g e t _ p a t h = $ d e s t i n a t i o n _ p a t h . s t r t o l o w e r ( basename ( $arquivo_nome ) ) ;
118 $ i = 0 ;
119 $temp= s t r r p o s ( $arquivo_nome , " . " ) ;
120 $temp= s u b s t r ( $arquivo_nome , 0 , $temp ) ;
121 $nome = s t r t o l o w e r ( $temp ) ;
122 $temp = e x p l o d e ( " . " , $arquivo_nome ) ;
123 $temp = end ( $temp ) ;
124 $ e x t e n s a o = s t r t o l o w e r ( $temp ) ;
125 $nomeMaisExtensao = $nome . " . " . $ e x t e n s a o ;
126 w h i l e ( f i l e _ e x i s t s ( $ t a r g e t _ p a t h ) ) {
127 $ i ++;
128 $nomeMaisExtensao = $nome . $ i . " . " . $ e x t e n s a o ;
129 $ t a r g e t _ p a t h = $ d e s t i n a t i o n _ p a t h . basename ( $nomeMaisExtensao ) ;
130 }
131 i f ( @move_uploaded_f i le ( $a rqu ivo , $ t a r g e t _ p a t h ) ) {
132 $ c o n s u l t a = "
133 INSERT INTO a r q u i v o s
134 ( desArquivo , c o m e n t a r i o A r q u i v o , endArquivo , codColaboracao ,

c o d U s u a r i o )
135 VALUES ( ? , ? , ? , ? , ? )
136 " ;
137 $ s t m t = m y s q l i _ p r e p a r e ( $ c o n n e c t i o n , $ c o n s u l t a ) ;
138 i f ( ! $ s t m t ) {
139 / / echo m y s q l i _ e r r o r ( $ c o n n e c t i o n ) ;
140 echo " e r r o−s q l " ;
141 m y s q l i _ c l o s e ( $ c o n n e c t i o n ) ;
142 e x i t ;
143 }
144 m y s q l i _ s t m t _ b i n d _ p a r a m (
145 $s tmt , " s s s i i " , $desArquivo , $comen ta r ioArqu ivo ,
146 $nomeMaisExtensao , $codColaboracao , $codUsua r io
147 ) ;
148 $ s u c e s s o = m y s q l i _ s t m t _ e x e c u t e ( $ s t m t ) ;
149 i f ( ! $ s u c e s s o ) {
150 / / echo m y s q l i _ s t m t _ e r r o r ( $ s t m t ) ;
151 echo " e r r o−s q l " ;
152 m y s q l i _ s t m t _ c l o s e ( $ s t m t ) ;
153 e x i t ;
154 }
155 e l s e {
156 m y s q l i _ s t m t _ c l o s e ( $ s t m t ) ;
157 i f ( ! p o n t o s _ u s u a r i o ( 1 0 , $codUsuar io , $ c o n n e c t i o n ) ) {
158 echo " Ocor reu um e r r o no s e r v i d o r . Ten te novamente mais t a r d e ! ! " ;
159 m y s q l i _ c l o s e ( $ c o n n e c t i o n ) ;
160 e x i t ;
161 }
162 $ c o n s u l t a = "
163 UPDATE u s u a r i o _ c o l a b o r a c a o
164 SET q t _ u p l o a d s = q t _ u p l o a d s + 1
165 WHERE i d _ c o l a b o r a c a o = $codCo labo rac ao
166 AND i d _ u s u a r i o = $codUsua r io
167 " ;
168 $ r e s u l t a d o = m y s q l i _ q u e r y ( $ c o n n e c t i o n , $ c o n s u l t a ) ;
169 i f ( ! $ r e s u l t a d o ) {
170 / / echo m y s q l i _ e r r o r ( $ c o n n e c t i o n ) ;
171 echo " e r r o−s q l " ;
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172 e x i t ;
173 }
174 }
175 }
176 e l s e {
177 echo " Er ro no Upload Arquivo " ;
178 e x i t ;
179 }
180 }
181 / / I n i c i o a t u a l i z a r p a l a v r a s c ha ve s
182 r e q u i r e _ o n c e ( " . . / . . / t o o l s / e x t r a i r _ p a l a v r a s . php " ) ;
183 $s top_words = f i l e ( " . . / . . / t o o l s / s t o p w o r d s . t x t " , FILE_IGNORE_NEW_LINES ) ;
184 f o r ( $ i = 0 ; $ i < c o u n t ( $ s top_words ) ; $ i ++) {
185 $s top_words [ $ i ] = " " . m b _ s t r t o u p p e r ( $ s top_words [ $ i ] ) . " " ;
186 }
187 a t u a l i z a r _ c h a v e s ( $ c o n n e c t i o n , $ s top_words ) ;
188

189 i n c l u d e _ o n c e ( ’ . . / . . / r e c u r s o s / geophp / geoPHP . i n c ’ ) ;
190

191 $ c o n s u l t a = "
192 SELECT ST_AsText ( l o c a l ) a s g e o m e t r i a _ m y s q l
193 FROM c o l a b o r a c a o
194 WHERE c o d C o l a b o r a c a o = $codCo labo rac ao
195 " ;
196 $ r e s u l t a d o = m y s q l i _ q u e r y ( $ c o n n e c t i o n , $ c o n s u l t a ) ;
197 i f ( ! $ r e s u l t a d o ) {
198 / / echo m y s q l i _ e r r o r ( $ c o n n e c t i o n ) ;
199 echo " e r r o−s q l " ;
200 e x i t ;
201 }
202 $ g e o m e t r i a _ m y s q l ;
203 i f ( $row = m y s q l i _ f e t c h _ a s s o c ( $ r e s u l t a d o ) ) {
204 $ g e o m e t r i a _ m y s q l = $row [ ’ g e o m e t r i a _ m y s q l ’ ] ;
205 }
206 $geom = geoPHP : : l o a d ( $geomet r i a_mysq l , ’ wkt ’ ) ;
207 $kml = ’ <?xml v e r s i o n = " 1 . 0 " e n c o d i n g =" u t f −8" ?>
208 <kml xmlns =" h t t p : / / www. o p e n g i s . n e t / kml / 2 . 2 " >
209 <Document i d =" ’ . $co dCo labo racao . ’ ">
210 < Fo lde r >
211 <Placemark > ’ ;
212 $kml . = $geom−>o u t ( ’ kml ’ ) ;
213 $kml . = ’<name> ’ . $ d e s T i t u l o A s s u n t o . ’ Assunto < / name>
214 < d e s c r i p t i o n > ’ . $ d e s C o l a b o r a c a o . ’ </ d e s c r i p t i o n >
215 <ExtendedData >
216 <Data name=" C a t e g o r i a ">
217 < va lue > ’ . $ c o d C a t e g o r i a E v e n t o . ’ </ va lue >
218 </ Data >
219 <Data name=" Tipo ">
220 < va lue > ’ . $codTipoEven to . ’ </ va lue >
221 </ Data >
222 <Data name=" d a t a O c o r r e n c i a ">
223 < va lue > ’ . $ d a t a O c o r r e n c i a . ’ </ va lue >
224 </ Data >
225 <Data name=" d a t a h o r a C r i a c a o ">
226 < va lue > ’ . $ d a t a h o r a C r i a c a o . ’ </ va lue >
227 </ Data >
228 </ ExtendedData > ’ ;
229 $kml . = ’ </ Placemark >
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230 </ Fo lde r >
231 </ Document >
232 </ kml> ’ ;
233 / /
234 $ d e s t i n a t i o n _ k m l = $ d e s t i n a t i o n _ k m l . " g e r a d o s / $c odCo labo racao / " ;
235 i f ( ! f i l e _ e x i s t s ( $ d e s t i n a t i o n _ k m l ) ) {
236 mkdir ( $ d e s t i n a t i o n _ k m l , 0775 , t r u e ) ;
237 }
238 $nomeMaisExtensao = " g e o m e t r i a _ " . $codCo l abo raca o . " . kml " ;
239 $ t a r g e t _ p a t h = $ d e s t i n a t i o n _ k m l . $nomeMaisExtensao ;
240 $a rqu ivo_kml = fopen ( $ t a r g e t _ p a t h , "w" ) ;
241 i f ( ! $a rqu ivo_kml ) {
242 echo " e r r o−s q l " ;
243 e x i t ;
244 }
245 f w r i t e ( $arqu ivo_kml , $kml ) ;
246 f c l o s e ( $a rqu ivo_kml ) ;
247 chmod ( $ t a r g e t _ p a t h , 0644) ;
248 . . .

Listing 9.6: Parte do código fonte do Javascript para coletar os dados da geometria círculo da
VGI. Fonte: Autor.

1 . . .
2 e l s e i f ( e v e n t . t y p e ==" c i r c l e " ) {
3 t i p o _ g e o m e t r i a =" c i r c u l o " ;
4 v a r p1 ;
5 p1 = e v e n t . o v e r l a y . g e t C e n t e r ( ) ;
6 x1 = p1 . l n g ( ) ;
7 y1 = p1 . l a t ( ) ;
8 xy = e v e n t . o v e r l a y . g e t C e n t e r ( ) ;
9 s t r i n g _ p o n t o s += x1+" "+y1+" : "+ e v e n t . o v e r l a y . g e t R a d i u s ( ) ;

10 }
11 . . .

Listing 9.7: Parte do código fonte PHP para tratar os dados da geometria círculo da Drawing
Layer (Library) da Maps JavaScript API. Fonte: Autor.

1 . . .
2 e l s e i f ( $ t i p o _ g e o m e t r i a ==" c i r c u l o " ) {
3 $ g e o m e t r i a _ a r r a y = e x p l o d e ( " : " , $ s t r i n g _ p o n t o s ) ;
4 $ g e o m e t r i a = $ g e o m e t r i a _ a r r a y [ 0 ] ;
5 $ r a i o _ g e o m e t r i a = $ g e o m e t r i a _ a r r a y [ 1 ] ;
6 $ r a i o _ g e o m e t r i a = $ r a i o _ g e o m e t r i a / 1 1 1 3 2 0 . 0 ;
7 $ g e o m e t r i a = "POINT ( $ g e o m e t r i a ) " ;
8 }
9 . . .

Listing 9.8: Parte do código fonte Javascript para analisar as sobreposições e depois chamar
um arquivo PHP para listar as VGI para o usuário escolher qual deseja abrir - Parte 1.
Fonte: Autor.
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1 f u n c t i o n d e s e n h a r _ g e o m e t r i a ( codColaboracao , t i p o _ g e o m e t r i a , g e o m e t r i a ,
c e n t r o i d e , r a i o ) {

2 v a r g e o m e t r i a _ o v e r l a y ;
3 i f ( t i p o _ g e o m e t r i a != " g e o j s o n " ) {
4 v a r g e o m e t r i a = g e o m e t r i a . r e p l a c e ( / [ a−zA−Z ( ) ] / g , " " ) ;
5 v a r g e o m e t r i a = g e o m e t r i a . s p l i t ( " , " ) ;
6 }
7 v a r c o o r d e n a d a s = [ ] ;
8 v a r l a t _ l n g ;
9 f o r ( v a r i =0 ; i < g e o m e t r i a . l e n g t h −1; i ++) {

10 l a t _ l n g = g e o m e t r i a [ i ] . s p l i t ( " " ) ;
11 c o o r d e n a d a s . push ( new g oog le . maps . LatLng ( l a t _ l n g [ 1 ] , l a t _ l n g [ 0 ] ) ) ;
12 }
13 i f ( t i p o _ g e o m e t r i a ==" c i r c u l o " ) {
14 g e o m e t r i a _ o v e r l a y = new goo g l e . maps . C i r c l e ( {
15 . . .
16 map : map ,
17 c e n t e r : c e n t r o i d e ,
18 r a d i u s : r a i o ∗111320 .0
19 } ) ;
20 }
21 e l s e i f ( t i p o _ g e o m e t r i a ==" l i n h a " ) {
22 g e o m e t r i a _ o v e r l a y = new goo g l e . maps . P o l y l i n e ( {
23 p a t h : coo rdenadas ,
24 g e o d e s i c : t r u e ,
25 . . .
26 map : map
27 } ) ;
28 }
29 e l s e i f ( t i p o _ g e o m e t r i a ==" p o l i g o n o " | | t i p o _ g e o m e t r i a ==" r e t a n g u l o " ) {

30 g e o m e t r i a _ o v e r l a y = new goo g l e . maps . Polygon ( {
31 p a t h s : coo rdenadas ,
32 . . .
33 map : map
34 } ) ;
35 }

Listing 9.9: Parte do código fonte Javascript para analisar as sobreposições e depois chamar
um arquivo PHP para listar as VGI para o usuário escolher qual deseja abrir - Parte 2.
Fonte: Autor.

1 e l s e i f ( t i p o _ g e o m e t r i a ==" g e o j s o n " ) {
2 g e o m e t r i a = JSON . p a r s e ( g e o m e t r i a ) ;
3 g e o m e t r i a _ o v e r l a y = map . d a t a . addGeoJson ( g e o m e t r i a ) ;
4 map . d a t a . a d d L i s t e n e r ( ’ c l i c k ’ , f u n c t i o n ( e v e n t ) {
5 e v e n t o _ a t u a l = e v e n t ;
6 i f ( infowindow ) {
7 infowindow . c l o s e ( ) ;
8 }
9 i f ( infowindowLoadMarker ) {

10 infowindowLoadMarker . c l o s e ( ) ;
11 }
12 o p e n _ i n f o w i n d o w s _ e s p e c i f i c o ( codColaboracao , g e o m e t r i a _ o v e r l a y , e v e n t )

;
13 map . panTo ( e v e n t . l a t L n g ) ;
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14 } ) ;
15 }
16 l i s t a M a r c a d o r e s [ c o d C o l a b o r a c a o ] = g e o m e t r i a _ o v e r l a y ;
17 l i s t a _ t i p o s _ m a r c a d o r e s [ c o d C o l a b o r a c a o ] = t i p o _ g e o m e t r i a ;

Listing 9.10: Parte do código fonte Javascript para analisar as sobreposições e depois chamar
um arquivo PHP para listar as VGI para o usuário escolher qual deseja abrir - Parte 3.
Fonte: Autor.

1 go og l e . maps . e v e n t . a d d L i s t e n e r ( g e o m e t r i a _ o v e r l a y , ’ c l i c k ’ , f u n c t i o n ( e v e n t )
{

2 e v e n t o _ a t u a l = e v e n t ;
3 . . .
4 v a r i d s =" " ;
5 v a r q u a n t i d a d e _ i d s =0;
6 f o r ( v a r i =1 ; i < l i s t a M a r c a d o r e s . l e n g t h ; i ++) {
7 i f ( t y p e o f ( l i s t a M a r c a d o r e s [ i ] ) != " u n d e f i n e d " &&

l i s t a _ t i p o s _ m a r c a d o r e s [ i ] != " " ) {
8 i f ( l i s t a _ t i p o s _ m a r c a d o r e s [ i ] == " pon to " ) {
9 i f ( g oog l e . maps . geomet ry . s p h e r i c a l . computeDis t anceBe tween ( e v e n t .

l a tLng , l i s t a M a r c a d o r e s [ i ] . g e t P o s i t i o n ( ) ) <= 0 . 0 0 0 1 ) {
10 i d s += i +"−" ;
11 q u a n t i d a d e _ i d s ++;
12 }
13 }
14 e l s e i f ( l i s t a _ t i p o s _ m a r c a d o r e s [ i ] == " p o l i g o n o " | |

l i s t a _ t i p o s _ m a r c a d o r e s [ i ] == " r e t a n g u l o " ) {
15 i f ( g oog l e . maps . geomet ry . po ly . c o n t a i n s L o c a t i o n ( e v e n t . l a tLng ,

l i s t a M a r c a d o r e s [ i ] ) ) {
16 i d s += i +"−" ;
17 q u a n t i d a d e _ i d s ++;
18 }
19 }
20 e l s e i f ( l i s t a _ t i p o s _ m a r c a d o r e s [ i ] == " c i r c u l o " ) {
21 i f ( g oog l e . maps . geomet ry . s p h e r i c a l . computeDis t anceBe tween ( e v e n t .

l a tLng , l i s t a M a r c a d o r e s [ i ] . g e t C e n t e r ( ) ) <= l i s t a M a r c a d o r e s [ i ] . g e t R a d i u s
( ) ) {

22 i d s += i +"−" ;
23 q u a n t i d a d e _ i d s ++;
24 }
25 }
26 e l s e i f ( l i s t a _ t i p o s _ m a r c a d o r e s [ i ] == " l i n h a " ) {
27 i f ( g oog l e . maps . geomet ry . po ly . i sLoca t ionOnEdge ( e v e n t . l a tLng ,

l i s t a M a r c a d o r e s [ i ] , 0 . 0 0 0 1 ) ) {
28 i d s += i +"−" ;
29 q u a n t i d a d e _ i d s ++;
30 }
31 }
32 }
33 }

Listing 9.11: Parte do código fonte Javascript para analisar as sobreposições e depois chamar
um arquivo PHP para listar as VGI para o usuário escolher qual deseja abrir - Parte 4.
Fonte: Autor.
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1 i d s = i d s . s l i c e ( 0 , −1) ;
2 i f ( q u a n t i d a d e _ i d s >1) {
3 downloadUr l_a ( base + " p r i v a t e / gmaps / e s c o l h a _ e l e m e n t o . php ? i d s ="+ i d s ,

f u n c t i o n ( d a t a ) {
4 v a r h tml = d a t a ;
5 i f ( i n fowindowEsco lhaE lemen to ) {
6 i n fowindowEsco lhaE lemen to . c l o s e ( ) ;
7 }
8 i n fowindowEsco lhaE lemen to = new go og le . maps . InfoWindow ( ) ;
9 i n fowindowEsco lhaE lemen to . s e t C o n t e n t ( h tml ) ;

10 i n fowindowEsco lhaE lemen to . s e t P o s i t i o n ( e v e n t . l a t L n g ) ;
11 i n fowindowEsco lhaE lemen to . open ( map ) ;
12 } ) ;
13 }
14 e l s e {
15 o p e n _ i n f o w i n d o w s _ e s p e c i f i c o ( codColaboracao , g e o m e t r i a _ o v e r l a y , e v e n t )

;
16 }
17 map . panTo ( e v e n t . l a t L n g ) ;
18 } ) ;
19 }

Listing 9.12: Parte do código fonte PHP para exibir uma lista de VGI para serem selecionadas
pelo usuário para abertura do infowindows com os dados específicos da VGI - Parte 1.
Fonte: Autor.

1 <?PHP
2 f u n c t i o n r e f V a l u e s (& $ a r r )
3 {
4 i f ( s t r n a t c m p ( p h p v e r s i o n ( ) , ’ 5 . 3 ’ ) >= 0)
5 {
6 $ r e f s = a r r a y ( ) ;
7 f o r e a c h ( $ a r r a s $key => $ v a l u e )
8 $ r e f s [ $key ] = &$ a r r [ $key ] ;
9 r e t u r n $ r e f s ;

10 }
11 r e t u r n $ a r r ;
12 }
13 i f ( ! i s s e t ( $_GET [ " i d s " ] ) ) {
14 e x i t ;
15 }
16 $ i d s = f i l t e r _ v a r ( $_GET [ " i d s " ] , FILTER_SANITIZE_STRING ) ;
17 $ i d s _ a r r a y = e x p l o d e ( "−" , $ i d s ) ;
18 ?>
19 <html >
20 < l i n k r e l =" s t y l e s h e e t " t y p e =" t e x t / c s s " h r e f =" c s s / in fowindows . c s s ">
21 <body >
22 <hr >
23 <h3> Exis tem d o i s ou mais dados n e s t e l o c a l ! ! < / h3>
24 <br >
25 <h3> E s c o l h a a b a i x o um dos dados s o b r e p o s t o s : < / h3>
26 <hr >
27 <?PHP
28 r e q u i r e ( " . . / c o n e c t a . php " ) ;
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Listing 9.13: Parte do código fonte PHP para exibir uma lista de VGI para serem selecionadas
pelo usuário para abertura do infowindows com os dados específicos da VGI - Parte 2.
Fonte: Autor.

1 $ i n t e r r o g a c o e s = s t r _ r e p e a t ( ’ ? , ’ , c o u n t ( $ i d s _ a r r a y ) ) ;
2 $ i n t e r r o g a c o e s = s u b s t r ( $ i n t e r r o g a c o e s , 0 , −2) ;
3 $query = "
4 SELECT d e s T i t u l o A s s u n t o , de s C o la b o r a ca o ,
5 d a t a h o r a C r i a c a o , c o d C o l a b o r a c a o
6 FROM c o l a b o r a c a o
7 WHERE c o d C o l a b o r a c a o IN ( $ i n t e r r o g a c o e s )
8 " ;
9 $ s t m t = m y s q l i _ p r e p a r e ( $ c o n n e c t i o n , $query ) ;

10 $ t y p e s [ 0 ] = s t r _ r e p e a t ( ’ i ’ , c o u n t ( $ i d s _ a r r a y ) ) ;
11 $ i d s _ a r r a y _ r e f = r e f V a l u e s ( $ i d s _ a r r a y ) ;
12 c a l l _ u s e r _ f u n c _ a r r a y ( a r r a y ( $s tmt , " b ind_param " ) , a r r a y _ m e r g e ( $ types ,

$ i d s _ a r r a y _ r e f ) ) ;
13 $ s u c e s s o = m y s q l i _ s t m t _ e x e c u t e ( $ s t m t ) ;
14 i f ( ! $ s u c e s s o ) {
15 echo m y s q l i _ s t m t _ e r r o r ( $ s t m t ) ;
16 e x i t ;
17 }
18 m y s q l i _ s t m t _ b i n d _ r e s u l t ( $s tmt , $ d e s T i t u l o A s s u n t o , $desCo labo racao ,

$ d a t a h o r a C r i a c a o , $codCo labo rac ao ) ;
19 echo ( "<br >
20 < t a b l e c l a s s = ’ hor−m i n i m a l i s t −b ’>
21 . . .
22 w h i l e ( m y s q l i _ s t m t _ f e t c h ( $ s t m t ) ) {
23 $html_temp = "< t r o n c l i c k = ’ o p e n _ i n f o w i n d o w s _ e s p e c i f i c o ( " .

$cod Co labo ra cao . " , l i s t a M a r c a d o r e s [ " . $c odCo lab o racao . " ] ) ’>< td >" . s u b s t r (
$ d e s T i t u l o A s s u n t o , 0 , 16) ;

24 $temp_0 = $ d e s T i t u l o A s s u n t o ;
25 i f ( i s s e t ( $temp_0 [ 1 6 ] ) )
26 $html_temp . = " . . . " ;
27 e l s e
28 $html_temp . = " " ;
29 $html_temp . = " </ td >< td >" . s u b s t r ( $desCo labo racao , 0 , 26) ;
30 $temp_1 = $ d e s C o l a b o r a c a o ;
31 i f ( i s s e t ( $temp_1 [ 2 6 ] ) )
32 $html_temp . = " . . . " ;
33 e l s e
34 $html_temp . = " " ;
35 $html_temp . = " </ td >< td >" . $ d a t a h o r a C r i a c a o . " </ td > </ t r >" ;
36 echo $html_temp ;
37 }
38 echo ( " </ tbody > </ t a b l e ><br ><br ><hr ><br >" ) ;
39 m y s q l i _ s t m t _ c l o s e ( $ s t m t ) ;
40 ?>
41 </ body >
42 </ html >

Listing 9.14: Parte do código fonte PHP para busca espacial. Fonte: Autor.

1 <?PHP
2 . . .
3 $ s e a r c h = f i l t e r _ v a r ( $_POST [ " s e a r c h " ] , FILTER_SANITIZE_STRING ) ;
4 $ n o r t e = f i l t e r _ v a r ( $_POST [ " n o r t e " ] , FILTER_SANITIZE_STRING ) ;
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5 $ s u l = f i l t e r _ v a r ( $_POST [ " s u l " ] , FILTER_SANITIZE_STRING ) ;
6 $ l e s t e = f i l t e r _ v a r ( $_POST [ " l e s t e " ] , FILTER_SANITIZE_STRING ) ;
7 $ o e s t e = f i l t e r _ v a r ( $_POST [ " o e s t e " ] , FILTER_SANITIZE_STRING ) ;
8 $ o v e r l a p s ;
9 i f ( i s s e t ( $_POST [ " o v e r l a p s " ] ) ) {

10 $ o v e r l a p s = f i l t e r _ v a r ( $_POST [ " o v e r l a p s " ] , FILTER_SANITIZE_STRING ) ;
11 }
12 e l s e {
13 $ o v e r l a p s = " " ;
14 }
15 $ i n v e r s a ;
16 i f ( i s s e t ( $_POST [ " i n v e r s a " ] ) ) {
17 $ i n v e r s a = f i l t e r _ v a r ( $_POST [ " i n v e r s a " ] , FILTER_SANITIZE_STRING ) ;
18 }
19 e l s e {
20 $ i n v e r s a =" " ;
21 }
22 $ s t a t u s _ a p r o v a d o =" " ;
23 i f ( i s s e t ( $_POST [ " s t a t u s _ a p r o v a d o " ] ) ) {
24 $ s t a t u s _ a p r o v a d o = f i l t e r _ v a r ( $_POST [ " s t a t u s _ a p r o v a d o " ] ,

FILTER_SANITIZE_STRING ) ;
25 }
26 . . .
27 $ c a t e g o r i a _ a t u a l = p r e g _ r e p l a c e ( " / [ ^ 0 −9 ] / " , " " , $ c a t e g o r i a _ a t u a l ) ;
28 $ c a t e g o r i a _ a t u a l = ( i n t ) $ c a t e g o r i a _ a t u a l ;
29 $ t i p o _ a t u a l =" " ;
30 i f ( i s s e t ( $_POST [ " s e l e c t T i p o " ] ) ) {
31 $ t i p o _ a t u a l = f i l t e r _ v a r ( $_POST [ " s e l e c t T i p o " ] ,

FILTER_SANITIZE_NUMBER_INT ) ;
32 $ t i p o _ a t u a l = p r e g _ r e p l a c e ( " / [ ^ 0 −9 ] / " , " " , $ t i p o _ a t u a l ) ;
33 $ t i p o _ a t u a l = ( i n t ) $ t i p o _ a t u a l ;
34 }
35 i f ( $ d a t a _ c o l a b o r a c a o _ i n i c i a l ) {
36 $ d a t a _ c o l a b o r a c a o _ i n i c i a l = d a t e _ c r e a t e _ f r o m _ f o r m a t ( ’ d /m/Y’ ,

$ d a t a _ c o l a b o r a c a o _ i n i c i a l ) ;
37 $ d a t a _ c o l a b o r a c a o _ i n i c i a l = d a t e _ f o r m a t ( $ d a t a _ c o l a b o r a c a o _ i n i c i a l , ’Y−m

−d ’ ) ;
38 }
39 e l s e {
40 $ d a t a _ c o l a b o r a c a o _ i n i c i a l = " 0001−01−01 " ;
41 }
42 i f ( $ h o r a _ c o l a b o r a c a o _ i n i c i a l ) {
43 $ h o r a _ c o l a b o r a c a o _ i n i c i a l = d a t e ( ’H: i : s ’ , s t r t o t i m e (

$ h o r a _ c o l a b o r a c a o _ i n i c i a l ) ) ;
44 }
45 e l s e {
46 $ h o r a _ c o l a b o r a c a o _ i n i c i a l = " 0 0 : 0 0 : 0 0 " ;
47 }
48 $ d a t a _ c o l a b o r a c a o _ i n i c i a l = $ d a t a _ c o l a b o r a c a o _ i n i c i a l . " " .

$ h o r a _ c o l a b o r a c a o _ i n i c i a l ;
49 i f ( $ d a t a _ c o l a b o r a c a o _ f i n a l ) {
50 $ d a t a _ c o l a b o r a c a o _ f i n a l = d a t e _ c r e a t e _ f r o m _ f o r m a t ( ’ d /m/Y’ ,

$ d a t a _ c o l a b o r a c a o _ f i n a l ) ;
51 $ d a t a _ c o l a b o r a c a o _ f i n a l = d a t e _ f o r m a t ( $ d a t a _ c o l a b o r a c a o _ f i n a l , ’Y−m−d ’ )

;
52 }
53 e l s e {
54 $ d a t a _ c o l a b o r a c a o _ f i n a l = " 9999−12−31 " ;
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55 }
56 i f ( $ h o r a _ c o l a b o r a c a o _ f i n a l ) {
57 $ h o r a _ c o l a b o r a c a o _ f i n a l = d a t e ( ’H: i : s ’ , s t r t o t i m e (

$ h o r a _ c o l a b o r a c a o _ f i n a l ) ) ;
58 }
59 e l s e {
60 $ h o r a _ c o l a b o r a c a o _ f i n a l = " 2 3 : 5 9 : 5 9 " ;
61 }
62 $ d a t a _ c o l a b o r a c a o _ f i n a l = $ d a t a _ c o l a b o r a c a o _ f i n a l . " " .

$ h o r a _ c o l a b o r a c a o _ f i n a l ;
63 i f ( $ d a t a _ o c o r r e n c i a _ i n i c i a l ) {
64 $ d a t a _ o c o r r e n c i a _ i n i c i a l = d a t e _ c r e a t e _ f r o m _ f o r m a t ( ’ d /m/Y’ ,

$ d a t a _ o c o r r e n c i a _ i n i c i a l ) ;
65 $ d a t a _ o c o r r e n c i a _ i n i c i a l = d a t e _ f o r m a t ( $ d a t a _ o c o r r e n c i a _ i n i c i a l , ’Y−m−d

’ ) ;
66 }
67 i f ( $ h o r a _ o c o r r e n c i a _ i n i c i a l ) {
68 $ h o r a _ o c o r r e n c i a _ i n i c i a l = d a t e ( ’H: i : s ’ , s t r t o t i m e (

$ h o r a _ o c o r r e n c i a _ i n i c i a l ) ) ;
69 }
70 i f ( $ d a t a _ o c o r r e n c i a _ f i n a l ) {
71 $ d a t a _ o c o r r e n c i a _ f i n a l = d a t e _ c r e a t e _ f r o m _ f o r m a t ( ’ d /m/Y’ ,

$ d a t a _ o c o r r e n c i a _ f i n a l ) ;
72 $ d a t a _ o c o r r e n c i a _ f i n a l = d a t e _ f o r m a t ( $ d a t a _ o c o r r e n c i a _ f i n a l , ’Y−m−d ’ ) ;
73 }
74 i f ( $ h o r a _ o c o r r e n c i a _ f i n a l ) {
75 $ h o r a _ o c o r r e n c i a _ f i n a l = d a t e ( ’H: i : s ’ , s t r t o t i m e ( $ h o r a _ o c o r r e n c i a _ f i n a l )

) ;
76 }
77 $ c o n d i c a o T o t a l = ’ ’ ;
78 i f ( i s _ n u m e r i c ( $ n o r t e ) and i s _ n u m e r i c ( $ s u l ) and i s _ n u m e r i c ( $ l e s t e ) and

i s _ n u m e r i c ( $ o e s t e ) ) {
79 i f ( $ o v e r l a p s and $ i n v e r s a ) {
80 $ c o n d i c a o T o t a l . = " (NOT ( ST_Conta ins ( ST_MakeEnvelope ( ST_GeomFromText

( ’ POINT ( $ l e s t e $ n o r t e ) ’ ) , ST_GeomFromText ( ’ POINT ( $ o e s t e $ s u l ) ’ ) ) ,
c o l a b o r a c a o . l o c a l ) ) o r NOT ( ST_Over laps ( ST_MakeEnvelope ( ST_GeomFromText
( ’ POINT ( $ l e s t e $ n o r t e ) ’ ) , ST_GeomFromText ( ’ POINT ( $ o e s t e $ s u l ) ’ ) ) ,
c o l a b o r a c a o . l o c a l ) ) ) and " ;

81 }
82 e l s e i f ( $ o v e r l a p s ) {
83 $ c o n d i c a o T o t a l . = " ( ST_Conta ins ( ST_MakeEnvelope ( ST_GeomFromText ( ’

POINT ( $ l e s t e $ n o r t e ) ’ ) , ST_GeomFromText ( ’ POINT ( $ o e s t e $ s u l ) ’ ) ) ,
c o l a b o r a c a o . l o c a l ) o r ST_Over laps ( ST_MakeEnvelope ( ST_GeomFromText ( ’ POINT
( $ l e s t e $ n o r t e ) ’ ) , ST_GeomFromText ( ’ POINT ( $ o e s t e $ s u l ) ’ ) ) , c o l a b o r a c a o .
l o c a l ) ) and " ;

84 }
85 e l s e i f ( $ i n v e r s a ) {
86 $ c o n d i c a o T o t a l . = "NOT ( ST_Conta ins ( ST_MakeEnvelope ( ST_GeomFromText ( ’

POINT ( $ l e s t e $ n o r t e ) ’ ) , ST_GeomFromText ( ’ POINT ( $ o e s t e $ s u l ) ’ ) ) ,
c o l a b o r a c a o . l o c a l ) ) and " ;

87 }
88 e l s e {
89 $ c o n d i c a o T o t a l . = " ( ST_Conta ins ( ST_MakeEnvelope ( ST_GeomFromText ( ’

POINT ( $ l e s t e $ n o r t e ) ’ ) , ST_GeomFromText ( ’ POINT ( $ o e s t e $ s u l ) ’ ) ) ,
c o l a b o r a c a o . l o c a l ) ) and " ;

90 }
91 . . .
92 $ c o n s u l t a . = "SELECT c o l a b o r a c a o . c o d C o l a b o r a c a o
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93 FROM c o l a b o r a c a o
94 INNER JOIN c a t e g o r i a e v e n t o ON c o l a b o r a c a o . c o d C a t e g o r i a E v e n t o =

c a t e g o r i a e v e n t o . c o d C a t e g o r i a E v e n t o
95 INNER JOIN t i p o e v e n t o ON c o l a b o r a c a o . codTipoEven to = t i p o e v e n t o .

codTipoEven to
96 INNER JOIN e s t a t i s t i c a ON c o l a b o r a c a o . c o d C o l a b o r a c a o = e s t a t i s t i c a .

c o d C o l a b o r a c a o
97 LEFT JOIN a r q u i v o s ON c o l a b o r a c a o . c o d C o l a b o r a c a o = a r q u i v o s .

c o d C o l a b o r a c a o
98 LEFT JOIN imagens ON c o l a b o r a c a o . c o d C o l a b o r a c a o = imagens .

c o d C o l a b o r a c a o
99 LEFT JOIN v i d e o s ON c o l a b o r a c a o . c o d C o l a b o r a c a o = v i d e o s .

c o d C o l a b o r a c a o
100 WHERE ( $ c o n d i c a o T o t a l )
101 " ;
102 . . .
103 }

Listing 9.15: Parte do código fonte PHP para busca textual. Fonte: Autor.

1 <?PHP
2 . . .
3 $ s p e c i a l _ s e a r c h _ a r r a y = e x p l o d e ( " " , $ s e a r c h ) ;
4 $ s p e c i a l _ s e a r c h =" " ;
5 f o r ( $ i =0 ; $i < c o u n t ( $ s p e c i a l _ s e a r c h _ a r r a y ) ; $ i ++) {
6 $ s p e c i a l _ s e a r c h . = $ s p e c i a l _ s e a r c h _ a r r a y [ $ i ] . "∗ " ;
7 }
8 i f ( $ s e a r c h ) {
9 $ c o n s u l t a . = " AND (

10 MATCH( c o l a b o r a c a o . d e s T i t u l o A s s u n t o , c o l a b o r a c a o . d e s C o l a b o r a c a o )
11 AGAINST( ’ $ s p e c i a l _ s e a r c h ’ IN BOOLEAN MODE)
12 OR
13 MATCH( c a t e g o r i a e v e n t o . d e s C a t e g o r i a E v e n t o )
14 AGAINST( ’ $ s p e c i a l _ s e a r c h ’ IN BOOLEAN MODE)
15 OR
16 MATCH( t i p o e v e n t o . de sT ipoEven to )
17 AGAINST( ’ $ s p e c i a l _ s e a r c h ’ IN BOOLEAN MODE)
18 OR
19 MATCH( imagens . desTi tu lo Imagem , imagens . comentar ioImagem )
20 AGAINST( ’ $ s p e c i a l _ s e a r c h ’ IN BOOLEAN MODE)
21 OR
22 MATCH( v i d e o s . d e s T i t u l o V i d e o , v i d e o s . c o m e n t a r i o V i d e o )
23 AGAINST( ’ $ s p e c i a l _ s e a r c h ’ IN BOOLEAN MODE)
24 OR
25 MATCH( a r q u i v o s . desArquivo , a r q u i v o s . c o m e n t a r i o A r q u i v o )
26 AGAINST( ’ $ s p e c i a l _ s e a r c h ’ IN BOOLEAN MODE)
27 OR
28 ( d e s T i t u l o A s s u n t o LIKE ’% $ s e a r c h %’)
29 OR
30 ( d e s C o l a b o r a c a o LIKE ’% $ s e a r c h %’)
31 OR
32 ( d e s C a t e g o r i a E v e n t o LIKE ’% $ s e a r c h %’)
33 OR
34 ( de sT ipoEven to LIKE ’% $ s e a r c h %’)
35 OR
36 ( desT i tu lo Imagem LIKE ’% $ s e a r c h %’)
37 OR
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38 ( comentar ioImagem LIKE ’% $ s e a r c h %’)
39 OR
40 ( d e s T i t u l o V i d e o LIKE ’% $ s e a r c h %’)
41 OR
42 ( c o m e n t a r i o V i d e o LIKE ’% $ s e a r c h %’)
43 OR
44 ( desArqu ivo LIKE ’% $ s e a r c h %’)
45 OR
46 ( c o m e n t a r i o A r q u i v o LIKE ’% $ s e a r c h %’)
47 ) " ;
48 }
49 . . .

Listing 9.16: Parte do código fonte Javascript para processamento do KML para para ser exi-
bido na Maps Javascript API do Google implementada no Geopost. Fonte: Autor.

1 . . .
2 v a r p a r s e r = new DOMParser ( ) ;
3 v a r xmlDoc = p a r s e r . p a r s e F r o m S t r i n g ( r e s p o n s e T e x t A r r a y [ 1 ] , " t e x t / xml " ) ;
4 v a r g e o j s o n = toGeoJSON . kml ( xmlDoc ) ;
5 s t r i n g _ g e o j s o n = JSON . s t r i n g i f y ( g e o j s o n ) ;
6 o v e r l a y s = [ ] ;
7 v a r t i p o _ g e o j s o n ;
8 t i p o _ g e o m e t r i a = " g e o j s o n " ;
9 f e a t u r e s _ g e o j s o n = map . d a t a . addGeoJson ( g e o j s o n ) ;

10 . . .
11 s t r i n g _ p o n t o s =" " ;
12 map . d a t a . f o r E a c h ( f u n c t i o n ( f e a t u r e ) {
13 f e a t u r e . ge tGeomet ry ( ) . fo rEachLa tLng ( f u n c t i o n ( l a t l n g ) {
14 xy = l a t l n g ;
15 r e t u r n t r u e ;
16 } ) ;
17 } ) ;
18 map . d a t a . f o r E a c h ( f u n c t i o n ( f e a t u r e ) {
19 t i p o _ g e o j s o n = f e a t u r e . ge tGeomet ry ( ) . ge tType ( ) ;
20 s t r i n g _ p o n t o s += t i p o _ g e o j s o n +" ( " ;
21 i f ( t i p o _ g e o j s o n ==" Polygon " ) {
22 s t r i n g _ p o n t o s +=" ( " ;
23 }
24 v a r p r i m e i r o _ p o n t o _ s a l v o =0;
25 v a r p r i m e i r o _ p o n t o ;
26 f e a t u r e . ge tGeomet ry ( ) . fo rEachLa tLng ( f u n c t i o n ( l a t l n g ) {
27 s t r i n g _ p o n t o s += l a t l n g . l n g ( ) +" "+ l a t l n g . l a t ( ) +" , " ;
28 i f ( p r i m e i r o _ p o n t o _ s a l v o ==0) {
29 p r i m e i r o _ p o n t o = l a t l n g ;
30 p r i m e i r o _ p o n t o _ s a l v o =1;
31 }
32 } ) ;
33 s t r i n g _ p o n t o s = s t r i n g _ p o n t o s . s u b s t r i n g ( 0 , ( s t r i n g _ p o n t o s . l e n g t h − 1) ) ;
34 i f ( t i p o _ g e o j s o n ==" Polygon " ) {
35 s t r i n g _ p o n t o s +=" , "+ p r i m e i r o _ p o n t o . l n g ( ) +" "+ p r i m e i r o _ p o n t o . l a t ( ) ;
36 }
37 s t r i n g _ p o n t o s += " ) " ;
38 i f ( t i p o _ g e o j s o n ==" Polygon " ) {
39 s t r i n g _ p o n t o s +=" ) " ;
40 }
41 s t r i n g _ p o n t o s += " , " ;
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42 } ) ;
43 s t r i n g _ p o n t o s = s t r i n g _ p o n t o s . s u b s t r i n g ( 0 , ( s t r i n g _ p o n t o s . l e n g t h − 1) ) ;
44 infowindow . s e t P o s i t i o n ( xy ) ;
45 infowindow . open ( map ) ;
46 zoom_func_kml ( map ) ;
47 . . .

Listing 9.17: Parte do código fonte Javascript para processamento do GeoJSON. Fonte: Autor.

1 f u n c t i o n l o a d G e o J s o n S t r i n g ( g e o S t r i n g ) {
2 o v e r l a y s = [ ] ;
3 v a r g e o j s o n = JSON . p a r s e ( g e o S t r i n g ) ;
4 v a r t i p o _ g e o j s o n ;
5 t i p o _ g e o m e t r i a = " g e o j s o n " ;
6 f e a t u r e s _ g e o j s o n = map . d a t a . addGeoJson ( g e o j s o n ) ;
7 s t r i n g _ g e o j s o n = JSON . s t r i n g i f y ( g e o j s o n ) ;
8 . . .
9 s t r i n g _ p o n t o s =" " ;

10 map . d a t a . f o r E a c h ( f u n c t i o n ( f e a t u r e ) {
11 f e a t u r e . ge tGeomet ry ( ) . fo rEachLa tLng ( f u n c t i o n ( l a t l n g ) {
12 xy = l a t l n g ;
13 r e t u r n t r u e ;
14 } ) ;
15 } ) ;
16 map . d a t a . f o r E a c h ( f u n c t i o n ( f e a t u r e ) {
17 t i p o _ g e o j s o n = f e a t u r e . ge tGeomet ry ( ) . ge tType ( ) ;
18 s t r i n g _ p o n t o s += t i p o _ g e o j s o n +" ( " ;
19 i f ( t i p o _ g e o j s o n ==" Polygon " ) {
20 s t r i n g _ p o n t o s +=" ( " ;
21 }
22 v a r p r i m e i r o _ p o n t o _ s a l v o =0;
23 v a r p r i m e i r o _ p o n t o ;
24 f e a t u r e . ge tGeomet ry ( ) . fo rEachLa tLng ( f u n c t i o n ( l a t l n g ) {
25 s t r i n g _ p o n t o s += l a t l n g . l n g ( ) +" "+ l a t l n g . l a t ( ) +" , " ;
26 i f ( p r i m e i r o _ p o n t o _ s a l v o ==0) {
27 p r i m e i r o _ p o n t o = l a t l n g ;
28 p r i m e i r o _ p o n t o _ s a l v o =1;
29 }
30 } ) ;
31 s t r i n g _ p o n t o s = s t r i n g _ p o n t o s . s u b s t r i n g ( 0 , ( s t r i n g _ p o n t o s . l e n g t h −

1) ) ;
32 i f ( t i p o _ g e o j s o n ==" Polygon " ) {
33 s t r i n g _ p o n t o s +=" , "+ p r i m e i r o _ p o n t o . l n g ( ) +" "+ p r i m e i r o _ p o n t o . l a t ( )

;
34 }
35 s t r i n g _ p o n t o s += " ) " ;
36 i f ( t i p o _ g e o j s o n ==" Polygon " ) {
37 s t r i n g _ p o n t o s +=" ) " ;
38 }
39 s t r i n g _ p o n t o s += " , " ;
40 } ) ;
41 s t r i n g _ p o n t o s = s t r i n g _ p o n t o s . s u b s t r i n g ( 0 , ( s t r i n g _ p o n t o s . l e n g t h − 1) )

;
42 zoom_func ( map ) ;
43 }
44 . . .
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Listing 9.18: Construção do Perfil MGB em ’XML’ em uma ’string’. Fonte: Autor.

1 <?PHP
2 f u n c t i o n g e r a _ s t r i n g _ p e r f i l _ m g b ( $c odCo lab o racao ) {
3 . . .
4 $ c o n s u l t a = "
5 SELECT ∗ ,
6 ST_X ( ST_PointN ( S T _ E x t e r i o r R i n g ( ST_Envelope ( ST_GeometryN ( l o c a l

, 1 ) ) ) , 1 ) ) a s lng_1 ,
7 ST_Y ( ST_PointN ( S T _ E x t e r i o r R i n g ( ST_Envelope ( ST_GeometryN ( l o c a l

, 1 ) ) ) , 1 ) ) a s l a t _ 1 ,
8 ST_X ( ST_PointN ( S T _ E x t e r i o r R i n g ( ST_Envelope ( ST_GeometryN ( l o c a l

, 1 ) ) ) , 2 ) ) a s lng_2 ,
9 ST_Y ( ST_PointN ( S T _ E x t e r i o r R i n g ( ST_Envelope ( ST_GeometryN ( l o c a l

, 1 ) ) ) , 2 ) ) a s l a t _ 2 ,
10 ST_X ( ST_PointN ( S T _ E x t e r i o r R i n g ( ST_Envelope ( ST_GeometryN ( l o c a l

, 1 ) ) ) , 3 ) ) a s lng_3 ,
11 ST_Y ( ST_PointN ( S T _ E x t e r i o r R i n g ( ST_Envelope ( ST_GeometryN ( l o c a l

, 1 ) ) ) , 3 ) ) a s l a t _ 3 ,
12 ST_X ( ST_PointN ( S T _ E x t e r i o r R i n g ( ST_Envelope ( ST_GeometryN ( l o c a l

, 1 ) ) ) , 4 ) ) a s lng_4 ,
13 ST_Y ( ST_PointN ( S T _ E x t e r i o r R i n g ( ST_Envelope ( ST_GeometryN ( l o c a l

, 1 ) ) ) , 4 ) ) a s l a t _ 4 ,
14 ST_AsText ( l o c a l ) a s g e o m e t r i a _ m y s q l
15 FROM c o l a b o r a c a o
16 INNER JOIN c a t e g o r i a e v e n t o ON ( c a t e g o r i a e v e n t o .

c o d C a t e g o r i a E v e n t o = c o l a b o r a c a o . c o d C a t e g o r i a E v e n t o )
17 INNER JOIN t i p o e v e n t o ON ( t i p o e v e n t o . codTipoEven to =

c o l a b o r a c a o . codTipoEven to )
18 INNER JOIN e s t a t i s t i c a ON ( e s t a t i s t i c a . c o d C o l a b o r a c a o =

c o l a b o r a c a o . c o d C o l a b o r a c a o )
19 INNER JOIN u s u a r i o ON ( u s u a r i o . c o d U s u a r i o = c o l a b o r a c a o .

c o d U s u a r i o )
20 WHERE c o l a b o r a c a o . c o d C o l a b o r a c a o = $cod Co labo ra cao
21 " ;
22 . . .
23 $ n o r t e ;
24 $ s u l ;
25 $ l e s t e ;
26 $ o e s t e ;
27 i f ( $ t i p o _ g e o m e t r i a ==" pon to " ) {
28 $ n o r t e = $ l a t i t u d e ;
29 $ s u l = $ l a t i t u d e ;
30 $ l e s t e = $ l o n g i t u d e ;
31 $ o e s t e = $ l o n g i t u d e ;
32 }
33 e l s e {
34 $ n o r t e = $ l i n h a _ r e s u l t a d o [ ’ l a t _ 3 ’ ] ;
35 $ s u l = $ l i n h a _ r e s u l t a d o [ ’ l a t _ 1 ’ ] ;
36 $ l e s t e = $ l i n h a _ r e s u l t a d o [ ’ lng_3 ’ ] ;
37 $ o e s t e = $ l i n h a _ r e s u l t a d o [ ’ lng_1 ’ ] ;
38 }
39 $minx = $ o e s t e ;
40 $miny = $ s u l ;
41 $maxx = $ l e s t e ;
42 $maxy = $ n o r t e ;
43 $ d e l t a _ x = $maxx−$minx ;
44 $ d e l t a _ y = $maxy−$miny ;
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45 i f ( $ d e l t a _ x == 0) {
46 $minx = $minx −0.0001;
47 $maxx = $maxx + 0 . 0 0 0 1 ;
48 }
49 e l s e {
50 $minx = $minx−( $ d e l t a _ x ∗ 0 . 5 ) ;
51 $maxx = $maxx +( $ d e l t a _ x ∗ 0 . 5 ) ;
52 }
53 i f ( $ d e l t a _ y == 0) {
54 $miny = $miny −0.0001;
55 $maxy = $maxy + 0 . 0 0 0 1 ;
56 }
57 e l s e {
58 $miny = $miny−( $ d e l t a _ y ∗ 0 . 5 ) ;
59 $maxy = $maxy +( $ d e l t a _ y ∗ 0 . 5 ) ;
60 }
61 $ g e o m e t r i a _ m y s q l = $ l i n h a _ r e s u l t a d o [ ’ g e o m e t r i a _ m y s q l ’ ] ;
62 $resumo = $ l i n h a _ r e s u l t a d o [ ’ d e s C o l a b o r a c a o ’ ] ;
63 . . .
64 $momento_geonetwork = $ d a t a _ a t u a l . "T" . $ h o r a _ a t u a l ;
65 $metadado_comple to . = h t m l s p e c i a l c h a r s ( ’<gmd : MD_Metadata xmlns : gmd="

h t t p : / / www. i s o t c 2 1 1 . o rg / 2 0 0 5 / gmd" xmlns : gco =" h t t p : / / www. i s o t c 2 1 1 . o rg
/ 2 0 0 5 / gco " xmlns : g e o n e t =" h t t p : / / www. f a o . o rg / geone twork " xmlns : gml =" h t t p
: / / www. o p e n g i s . n e t / gml " xmlns : g t s =" h t t p : / / www. i s o t c 2 1 1 . o rg / 2 0 0 5 / g t s "
xmlns : x s i =" h t t p : / / www. w3 . org / 2 0 0 1 / XMLSchema−i n s t a n c e " x s i : s chemaLoca t ion
=" h t t p : / / www. i s o t c 2 1 1 . o rg / 2 0 0 5 / gmd h t t p : / / www. i s o t c 2 1 1 . o rg / 2 0 0 5 / gmd / gmd .
xsd h t t p : / / www. i s o t c 2 1 1 . o rg / 2 0 0 5 / s r v h t t p : / / schemas . o p e n g i s . n e t / i s o
/ 1 9 1 3 9 / 2 0 0 6 0 5 0 4 / s r v / s r v . xsd ">

66 <gmd : f i l e I d e n t i f i e r >
67 <gco : C h a r a c t e r S t r i n g > ’ . $ u n i q u e _ i d . ’ </ gco : C h a r a c t e r S t r i n g >
68 </gmd : f i l e I d e n t i f i e r >
69 <gmd : language >
70 <gco : C h a r a c t e r S t r i n g >por < / gco : C h a r a c t e r S t r i n g >
71 </gmd : l anguage >
72 <gmd : c h a r a c t e r S e t >
73 <gmd : MD_CharacterSetCode c o d e L i s t V a l u e =" u t f 8 " c o d e L i s t =" h t t p : / /

s t a n d a r d s . i s o . o rg / i t t f / P u b l i c l y A v a i l a b l e S t a n d a r d s / ISO_19139_Schemas /
r e s o u r c e s / c o d e l i s t / ML_gmxCodelists . xml# MD_CharacterSetCode " / >

74 </gmd : c h a r a c t e r S e t >
75 <gmd : c o n t a c t >
76 <gmd : C I _ R e s p o n s i b l e P a r t y >
77 <gmd : ind iv idua lName >
78 <gco : C h a r a c t e r S t r i n g > I n f o r m a c a o G e o g r a f i c a V o l u n t a r i a no

Geopost S e r o p e d i c a < / gco : C h a r a c t e r S t r i n g >
79 </gmd : ind iv idua lName >
80 <gmd : o r g a n i s a t i o n N a m e >
81 <gco : C h a r a c t e r S t r i n g > U s u a r i o s do Geopost S e r o p e d i c a < / gco :

C h a r a c t e r S t r i n g >
82 </gmd : o r g a n i s a t i o n N a m e >
83 <gmd : r o l e >
84 <gmd : CI_RoleCode c o d e L i s t =" h t t p : / / s t a n d a r d s . i s o . o rg / i t t f /

P u b l i c l y A v a i l a b l e S t a n d a r d s / ISO_19139_Schemas / r e s o u r c e s / c o d e l i s t /
ML_gmxCodelists . xml# CI_RoleCode " c o d e L i s t V a l u e =" r e s o u r c e P r o v i d e r " / >

85 </gmd : r o l e >
86 <gmd : c o n t a c t I n f o >
87 <gmd : CI_Contac t >
88 <gmd : phone >
89 <gmd : CI_Telephone >
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90 <gmd : vo ice >
91 <gco : C h a r a c t e r S t r i n g / >
92 </gmd : vo ice >
93 <gmd : f a c s i m i l e >
94 <gco : C h a r a c t e r S t r i n g / >
95 </gmd : f a c s i m i l e >
96 </gmd : CI_Telephone >
97 </gmd : phone >
98 <gmd : a d d r e s s >
99 <gmd : CI_Address >

100 <gmd : a d d r e s s >
101 <gco : C h a r a c t e r S t r i n g / >
102 </gmd : a d d r e s s >
103 <gmd : c i t y >
104 <gco : C h a r a c t e r S t r i n g / >
105 </gmd : c i t y >
106 <gmd : a d m i n i s t r a t i v e A r e a gco : n i l R e a s o n =" m i s s i n g ">
107 <gmd : UF_TypeCode c o d e L i s t =" h t t p : / / s t a n d a r d s . i s o . o rg /

i t t f / P u b l i c l y A v a i l a b l e S t a n d a r d s / ISO_19139_Schemas / r e s o u r c e s / c o d e l i s t /
ML_gmxCodelists . xml#UF_TypeCode " c o d e L i s t V a l u e =" r j " / >

108 </gmd : a d m i n i s t r a t i v e A r e a >
109 <gmd : pos t a lCode >
110 <gco : C h a r a c t e r S t r i n g / >
111 </gmd : pos t a lCode >
112 <gmd : c o u n t r y >
113 <gco : C h a r a c t e r S t r i n g / >
114 </gmd : c o u n t r y >
115 <gmd : e l e c t r o n i c M a i l A d d r e s s >
116 <gco : C h a r a c t e r S t r i n g > g e o p o s t s e r o p e d i c a @ g m a i l . com </ gco :

C h a r a c t e r S t r i n g >
117 </gmd : e l e c t r o n i c M a i l A d d r e s s >
118 </gmd : CI_Address >
119 </gmd : a d d r e s s >
120 </gmd : CI_Contac t >
121 </gmd : c o n t a c t I n f o >
122 </gmd : C I _ R e s p o n s i b l e P a r t y >
123 </gmd : c o n t a c t >
124 <gmd : dateStamp >
125 <gco : DateTime > ’ . $momento_geonetwork . ’ </ gco : DateTime >
126 </gmd : dateStamp >
127 <gmd : metada taStandardName >
128 <gco : C h a r a c t e r S t r i n g xmlns : s r v =" h t t p : / / www. i s o t c 2 1 1 . o rg / 2 0 0 5 / s r v ">

ISO 19115 :2003 /19139 </ gco : C h a r a c t e r S t r i n g >
129 </gmd : metada taStandardName >
130 <gmd : m e t a d a t a S t a n d a r d V e r s i o n >
131 <gco : C h a r a c t e r S t r i n g xmlns : s r v =" h t t p : / / www. i s o t c 2 1 1 . o rg / 2 0 0 5 / s r v

" >1 .0 </ gco : C h a r a c t e r S t r i n g >
132 </gmd : m e t a d a t a S t a n d a r d V e r s i o n >
133 <gmd : r e f e r e n c e S y s t e m I n f o >
134 <gmd : MD_ReferenceSystem >
135 <gmd : r e f e r e n c e S y s t e m I d e n t i f i e r >
136 <gmd : R S _ I d e n t i f i e r >
137 <gmd : code >
138 <gco : C h a r a c t e r S t r i n g >WGS84</ gco : C h a r a c t e r S t r i n g >
139 </gmd : code >
140 </gmd : R S _ I d e n t i f i e r >
141 <gmd : e l i p s o i d e gco : n i l R e a s o n =" m i s s i n g ">
142 <gco : C h a r a c t e r S t r i n g / >
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143 </gmd : e l i p s o i d e >
144 <gmd : p a r a m e t r o s gco : n i l R e a s o n =" m i s s i n g ">
145 <gco : C h a r a c t e r S t r i n g / >
146 </gmd : p a r a m e t r o s >
147 <gmd : s i s t e m a D e P r o j e c a o >
148 <gco : C h a r a c t e r S t r i n g > S i s t e m a de Coordenadas G e o g r a f i c a s (

L o n g i t u d e e L a t i t u d e ) </ gco : C h a r a c t e r S t r i n g >
149 </gmd : s i s t e m a D e P r o j e c a o >
150 </gmd : r e f e r e n c e S y s t e m I d e n t i f i e r >
151 </gmd : MD_ReferenceSystem >
152 </gmd : r e f e r e n c e S y s t e m I n f o >
153 <gmd : i d e n t i f i c a t i o n I n f o >
154 <gmd : M D _ D a t a I d e n t i f i c a t i o n >
155 <gmd : c i t a t i o n >
156 <gmd : C I _ C i t a t i o n >
157 <gmd : t i t l e >
158 <gco : C h a r a c t e r S t r i n g > ’ . $ t i t u l o . ’ </ gco : C h a r a c t e r S t r i n g >
159 </gmd : t i t l e >
160 <gmd : da t e >
161 <gmd : CI_Date >
162 <gmd : da t e >
163 <gco : C h a r a c t e r S t r i n g > ’ . d a t e ( ’ d /m/Y − H: i : s ’ , s t r t o t i m e (

$ d a t a H o r a C r i a c a o ) ) . ’ </ gco : C h a r a c t e r S t r i n g >
164 </gmd : da t e >
165 <gmd : dateType >
166 <gmd : CI_DateTypeCode c o d e L i s t V a l u e =" p u b l i c a t i o n "

c o d e L i s t =" h t t p : / / s t a n d a r d s . i s o . o rg / i t t f / P u b l i c l y A v a i l a b l e S t a n d a r d s /
ISO_19139_Schemas / r e s o u r c e s / c o d e l i s t / ML_gmxCodelists . xml# CI_DateTypeCode
" / >

167 </gmd : dateType >
168 </gmd : CI_Date >
169 </gmd : da t e >
170 </gmd : C I _ C i t a t i o n >
171 </gmd : c i t a t i o n >
172 <gmd : a b s t r a c t >
173 <gco : C h a r a c t e r S t r i n g > ’ . $ l i n h a _ r e s u l t a d o _ h i s t o r i c o _ c o l a b o r a c o e s [

’ d e s C o l a b o r a c a o ’ ] . ’ </ gco : C h a r a c t e r S t r i n g >
174 </gmd : a b s t r a c t >
175 <gmd : s t a t u s >
176 <gmd : MD_ProgressCode c o d e L i s t V a l u e =" comple t ed " c o d e L i s t =" h t t p

: / / s t a n d a r d s . i s o . o rg / i t t f / P u b l i c l y A v a i l a b l e S t a n d a r d s / ISO_19139_Schemas /
r e s o u r c e s / c o d e l i s t / ML_gmxCodelists . xml# MD_ProgressCode " / >

177 </gmd : s t a t u s >
178 <gmd : p o i n t O f C o n t a c t >
179 ’ ) ;
180 w h i l e ( $ l i n h a _ r e s u l t a d o _ v a r i o s _ d a d o s = m y s q l i _ f e t c h _ a s s o c (

$ r e s u l t a d o _ v a r i o s _ d a d o s ) ) {
181 $metadado_comple to . = h t m l s p e c i a l c h a r s ( ’
182 <gmd : C I _ R e s p o n s i b l e P a r t y >
183 <gmd : ind iv idua lName >
184 <gco : C h a r a c t e r S t r i n g > ’ . $ l i n h a _ r e s u l t a d o _ v a r i o s _ d a d o s [ ’

nomPessoa ’ ] . ’ </ gco : C h a r a c t e r S t r i n g >
185 </gmd : ind iv idua lName >
186 <gmd : o r g a n i s a t i o n N a m e >
187 <gco : C h a r a c t e r S t r i n g > U s u a r i o do Geopost S e r o p e d i c a < / gco :

C h a r a c t e r S t r i n g >
188 </gmd : o r g a n i s a t i o n N a m e >
189 <gmd : r o l e >
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190 <gmd : CI_RoleCode c o d e L i s t =" h t t p : / / s t a n d a r d s . i s o . o rg / i t t f /
P u b l i c l y A v a i l a b l e S t a n d a r d s / ISO_19139_Schemas / r e s o u r c e s / c o d e l i s t /
ML_gmxCodelists . xml# CI_RoleCode " c o d e L i s t V a l u e =" a u t h o r " / >

191 </gmd : r o l e >
192 <gmd : c o n t a c t I n f o >
193 <gmd : CI_Contac t >
194 <gmd : phone >
195 <gmd : CI_Telephone >
196 <gmd : vo ice >
197 <gco : C h a r a c t e r S t r i n g / >
198 </gmd : vo ice >
199 <gmd : f a c s i m i l e gco : n i l R e a s o n =" m i s s i n g ">
200 <gco : C h a r a c t e r S t r i n g / >
201 </gmd : f a c s i m i l e >
202 </gmd : CI_Telephone >
203 </gmd : phone >
204 <gmd : a d d r e s s >
205 <gmd : CI_Address >
206 <gmd : a d d r e s s >
207 <gco : C h a r a c t e r S t r i n g / >
208 </gmd : a d d r e s s >
209 <gmd : c i t y >
210 <gco : C h a r a c t e r S t r i n g / >
211 </gmd : c i t y >
212 <gmd : a d m i n i s t r a t i v e A r e a gco : n i l R e a s o n =" m i s s i n g ">
213 <gmd : UF_TypeCode c o d e L i s t =" h t t p : / / s t a n d a r d s . i s o . o rg

/ i t t f / P u b l i c l y A v a i l a b l e S t a n d a r d s / ISO_19139_Schemas / r e s o u r c e s / c o d e l i s t /
ML_gmxCodelists . xml#UF_TypeCode " c o d e L i s t V a l u e ="" / >

214 </gmd : a d m i n i s t r a t i v e A r e a >
215 <gmd : pos t a lCode >
216 <gco : C h a r a c t e r S t r i n g / >
217 </gmd : pos t a lCode >
218 <gmd : c o u n t r y >
219 <gco : C h a r a c t e r S t r i n g / >
220 </gmd : c o u n t r y >
221 <gmd : e l e c t r o n i c M a i l A d d r e s s >
222 <gco : C h a r a c t e r S t r i n g > D i s p o n i v e l ap e na s p a r a

a d m i n i s t r a d o r e s do Geopos t S e r o p e d i c a < / gco : C h a r a c t e r S t r i n g >
223 </gmd : e l e c t r o n i c M a i l A d d r e s s >
224 </gmd : CI_Address >
225 </gmd : a d d r e s s >
226 </gmd : CI_Contac t >
227 </gmd : c o n t a c t I n f o >
228 </gmd : C I _ R e s p o n s i b l e P a r t y >
229 ’ ) ;
230 }
231 $metadado_comple to . = h t m l s p e c i a l c h a r s ( ’
232 </gmd : p o i n t O f C o n t a c t >
233 <gmd : g r a p h i c O v e r v i e w xmlns : s r v =" h t t p : / / www. i s o t c 2 1 1 . o rg / 2 0 0 5 / s r v

">
234 <gmd : MD_BrowseGraphic >
235 <gmd : f i leName >
236 <gco : C h a r a c t e r S t r i n g / >
237 </gmd : f i leName >
238 <gmd : f i l e D e s c r i p t i o n >
239 <gco : C h a r a c t e r S t r i n g / >
240 </gmd : f i l e D e s c r i p t i o n >
241 <gmd : f i l e T y p e >
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242 <gco : C h a r a c t e r S t r i n g / >
243 </gmd : f i l e T y p e >
244 </gmd : MD_BrowseGraphic >
245 </gmd : g raph icOverv iew >
246 <gmd : g r a p h i c O v e r v i e w xmlns : s r v =" h t t p : / / www. i s o t c 2 1 1 . o rg / 2 0 0 5 / s r v

">
247 <gmd : MD_BrowseGraphic >
248 <gmd : f i leName >
249 <gco : C h a r a c t e r S t r i n g / >
250 </gmd : f i leName >
251 <gmd : f i l e D e s c r i p t i o n >
252 <gco : C h a r a c t e r S t r i n g / >
253 </gmd : f i l e D e s c r i p t i o n >
254 <gmd : f i l e T y p e >
255 <gco : C h a r a c t e r S t r i n g / >
256 </gmd : f i l e T y p e >
257 </gmd : MD_BrowseGraphic >
258 </gmd : g raph icOverv iew >
259 <gmd : d e s c r i p t i v e K e y w o r d s >
260 <gmd : MD_Keywords> ’ ) ;
261 $ c o n s u l t a _ p a l a v r a s _ c h a v e s = "SELECT pc . d e s c P a l a v r a C h a v e FROM

p a l a v r a s c h a v e pc , p a l a v r a s c h a v e c o l a b o r a c o e s pcc WHERE pcc . c o d C o l a b o r a c a o
= $co dCo labo r acao AND pcc . co dPa l av r aChave = pc . c odPa l av raChave " ;

262 $ r e s u l t a d o _ p a l a v r a s _ c h a v e s = m y s q l i _ q u e r y ( $ c o n n e c t i o n ,
$ c o n s u l t a _ p a l a v r a s _ c h a v e s ) ;

263 w h i l e ( $ r o w _ p a l a v r a s _ c h a v e = m y s q l i _ f e t c h _ a s s o c (
$ r e s u l t a d o _ p a l a v r a s _ c h a v e s ) )

264 {
265 $metadado_comple to . = h t m l s p e c i a l c h a r s ( ’
266 <gmd : keyword >
267 <gco : C h a r a c t e r S t r i n g > ’ . $ r o w _ p a l a v r a s _ c h a v e [ "

d e s c P a l a v r a C h a v e " ] . ’ </ gco : C h a r a c t e r S t r i n g >
268 </gmd : keyword > ’ ) ;
269 }
270 $metadado_comple to . = h t m l s p e c i a l c h a r s ( ’
271 <gmd : type >
272 <gmd : MD_KeywordTypeCode c o d e L i s t V a l u e ="" c o d e L i s t =" h t t p : / /

s t a n d a r d s . i s o . o rg / i t t f / P u b l i c l y A v a i l a b l e S t a n d a r d s / ISO_19139_Schemas /
r e s o u r c e s / c o d e l i s t / ML_gmxCodelists . xml#MD_KeywordTypeCode " / >

273 </gmd : type >
274 </gmd : MD_Keywords>
275 </gmd : d e s c r i p t i v e K e y w o r d s >
276 <gmd : s p a t i a l R e p r e s e n t a t i o n T y p e >
277 <gmd : MD _ Sp a t i a l R ep r e s e n t a t i on T yp e Co d e c o d e L i s t V a l u e =" g r i d "

c o d e L i s t =" h t t p : / / s t a n d a r d s . i s o . o rg / i t t f / P u b l i c l y A v a i l a b l e S t a n d a r d s /
ISO_19139_Schemas / r e s o u r c e s / c o d e l i s t / ML_gmxCodelists . xml#
M D_ S pa t i a lR e p r e se n t a t i o nT y pe C od e " / >

278 </gmd : s p a t i a l R e p r e s e n t a t i o n T y p e >
279 <gmd : s p a t i a l R e s o l u t i o n >
280 <gmd : MD_Resolution >
281 <gmd : e q u i v a l e n t S c a l e >
282 <gmd : M D _ R e p r e s e n t a t i v e F r a c t i o n >
283 <gmd : denomina to r >
284 <gco : I n t e g e r >Google Maps Zoom : ’ . $ l i n h a _ r e s u l t a d o [ ’ zoom

’ ] . ’ </ gco : I n t e g e r >
285 </gmd : denomina to r >
286 </gmd : M D _ R e p r e s e n t a t i v e F r a c t i o n >
287 </gmd : e q u i v a l e n t S c a l e >
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288 </gmd : MD_Resolution >
289 </gmd : s p a t i a l R e s o l u t i o n >
290 <gmd : language >
291 <gco : C h a r a c t e r S t r i n g > P o r t u g u e s do B r a s i l < / gco : C h a r a c t e r S t r i n g >
292 </gmd : l anguage >
293 <gmd : c h a r a c t e r S e t >
294 <gmd : MD_CharacterSetCode c o d e L i s t V a l u e =" u t f 8 " c o d e L i s t =" h t t p : / /

s t a n d a r d s . i s o . o rg / i t t f / P u b l i c l y A v a i l a b l e S t a n d a r d s / ISO_19139_Schemas /
r e s o u r c e s / c o d e l i s t / ML_gmxCodelists . xml# MD_CharacterSetCode " / >

295 </gmd : c h a r a c t e r S e t >
296 <gmd : t o p i c C a t e g o r y >
297 <gmd : MD_TopicCategoryCode c o d e L i s t V a l u e ="" c o d e L i s t =" h t t p : / /

s t a n d a r d s . i s o . o rg / i t t f / P u b l i c l y A v a i l a b l e S t a n d a r d s / ISO_19139_Schemas /
r e s o u r c e s / c o d e l i s t / ML_gmxCodelists . xml# MD_TopicCategoryCode " / >

298 </gmd : t o p i c C a t e g o r y >
299 <gmd : e x t e n t >
300 <gmd : EX_Extent >
301 <gmd : g e o g r a p h i c E l e m e n t >
302 <gmd : EX_GeographicBoundingBox >
303 <gmd : wes tBoundLongi tude >
304 <gco : Decimal > ’ . $ o e s t e . ’ </ gco : Decimal >
305 </gmd : wes tBoundLongi tude >
306 <gmd : eas tBoundLong i tude >
307 <gco : Decimal > ’ . $ l e s t e . ’ </ gco : Decimal >
308 </gmd : eas tBoundLong i tude >
309 <gmd : s o u t h B o u n d L a t i t u d e >
310 <gco : Decimal > ’ . $ s u l . ’ </ gco : Decimal >
311 </gmd : s o u t h B o u n d L a t i t u d e >
312 <gmd : n o r t h B o u n d L a t i t u d e >
313 <gco : Decimal > ’ . $ n o r t e . ’ </ gco : Decimal >
314 </gmd : n o r t h B o u n d L a t i t u d e >
315 </gmd : EX_GeographicBoundingBox >
316 <gmd : E X _ V e r t i c a l E x t e n t >
317 <gmd : minimumValue >
318 <gco : Real >0 </ gco : Real >
319 </gmd : minimumValue >
320 <gmd : maximumValue >
321 <gco : Real >0 </ gco : Real >
322 </gmd : maximumValue >
323 </gmd : E X _ V e r t i c a l E x t e n t >
324 </gmd : g e o g r a p h i c E l e m e n t >
325 </gmd : EX_Extent >
326 </gmd : e x t e n t >
327 </gmd : M D _ D a t a I d e n t i f i c a t i o n >
328 </gmd : i d e n t i f i c a t i o n I n f o >
329 <gmd : d i s t r i b u t i o n I n f o >
330 <gmd : MD_Dis t r ibu t ion >
331 <gmd : d i s t r i b u t i o n F o r m a t >
332 <gmd : MD_Format>
333 <gmd : nameFormat >
334 <gco : C h a r a c t e r S t r i n g > Recurso On l in e no Geopost S e r o p e d i c a < /

gco : C h a r a c t e r S t r i n g >
335 </gmd : nameFormat >
336 </gmd : MD_Format>
337 </gmd : d i s t r i b u t i o n F o r m a t >
338 <gmd : t r a n s f e r O p t i o n s >
339 <gmd : M D _ D i g i t a l T r a n s f e r O p t i o n s >
340 <gmd : onLine >
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341 <gmd : CI_Onl ineResource >
342 <gmd : l i n k a g e >
343 <gmd :URL> ’ . $ l i n k _ i n i c i a l . ’ / i n d e x . php ? id_VGI= ’ .

$cod Co labo ra cao . ’ </gmd :URL>
344 </gmd : l i n k a g e >
345 <gmd : p r o t o c o l >
346 <gco : C h a r a c t e r S t r i n g >WWW: LINK−1.0− h t t p −−l i n k < / gco :

C h a r a c t e r S t r i n g >
347 </gmd : p r o t o c o l >
348 <gmd : name gco : n i l R e a s o n =" m i s s i n g ">
349 <gco : C h a r a c t e r S t r i n g / >
350 </gmd : name>
351 </gmd : CI_Onl ineResource >
352 </gmd : onLine >
353 <gmd : onLine >
354 <gmd : CI_Onl ineResource >
355 <gmd : l i n k a g e >
356 <gmd :URL> ’ . $ l i n k _ i n i c i a l . ’ / up loa d / l i n k / kml / g e r a d o s / ’ .

$cod Co labo ra cao . ’ / g e o m e t r i a _ ’ . $c odCo labo racao . ’ . kml < /gmd :URL>
357 </gmd : l i n k a g e >
358 <gmd : p r o t o c o l >
359 <gco : C h a r a c t e r S t r i n g >WWW:DOWNLOAD−1.0− h t t p −−download </

gco : C h a r a c t e r S t r i n g >
360 </gmd : p r o t o c o l >
361 <gmd : name>
362 <gmx : MimeFileType xmlns : gmx=" h t t p : / / www. i s o t c 2 1 1 . o rg

/ 2 0 0 5 / gmx" t y p e ="" / >
363 </gmd : name>
364 </gmd : CI_Onl ineResource >
365 </gmd : onLine >
366 <gmd : onLine >
367 <gmd : CI_Onl ineResource >
368 <gmd : l i n k a g e >
369 <gmd :URL> h t t p : / / www. i d e . u f r r j . b r : 8 0 8 0 / g e o s e r v e r /

i d e _ u f r r j / ows? s e r v i c e =WFS&#38; v e r s i o n =1 .0 .0&#38 ; r e q u e s t = G e t F e a t u r e &#38;
typeName= i d e _ u f r r j %3Ageomet r ia_ ’ . $codCo labo raca o . ’ &#38; maxFea tu r e s
=50&#38; o u t p u t F o r m a t =SHAPE−ZIP </gmd :URL>

370 </gmd : l i n k a g e >
371 <gmd : p r o t o c o l >
372 <gco : C h a r a c t e r S t r i n g >OGC:WFS</ gco : C h a r a c t e r S t r i n g >
373 </gmd : p r o t o c o l >
374 <gmd : name>
375 <gco : C h a r a c t e r S t r i n g > S h a p e f i l e − WFS −

Download </ gco : C h a r a c t e r S t r i n g >
376 </gmd : name>
377 </gmd : CI_Onl ineResource >
378 </gmd : onLine >
379 <gmd : onLine >
380 <gmd : CI_Onl ineResource >
381 <gmd : l i n k a g e >
382 <gmd :URL> h t t p : / / www. i d e . u f r r j . b r : 8 0 8 0 / g e o s e r v e r /

i d e _ u f r r j / ows? s e r v i c e =WFS&#38; v e r s i o n =1 .0 .0&#38 ; r e q u e s t = G e t F e a t u r e &#38;
typeName= i d e _ u f r r j %3Ageomet r ia_ ’ . $codCo labo raca o . ’ &#38; maxFea tu r e s
=50&#38; o u t p u t F o r m a t = a p p l i c a t i o n %2Fjson </gmd :URL>

383 </gmd : l i n k a g e >
384 <gmd : p r o t o c o l >
385 <gco : C h a r a c t e r S t r i n g >OGC:WFS</ gco : C h a r a c t e r S t r i n g >
386 </gmd : p r o t o c o l >
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387 <gmd : name>
388 <gco : C h a r a c t e r S t r i n g > Geojson − WFS − Download

</ gco : C h a r a c t e r S t r i n g >
389 </gmd : name>
390 </gmd : CI_Onl ineResource >
391 </gmd : onLine >
392 <gmd : onLine >
393 <gmd : CI_Onl ineResource >
394 <gmd : l i n k a g e >
395 <gmd :URL> h t t p : / / www. i d e . u f r r j . b r : 8 0 8 0 / g e o s e r v e r /

i d e _ u f r r j / ows? s e r v i c e =WFS&#38; v e r s i o n =1 .0 .0&#38 ; r e q u e s t = G e t F e a t u r e &#38;
typeName= i d e _ u f r r j %3Ageomet r ia_ ’ . $codCo labo raca o . ’ &#38; maxFea tu r e s
=50&#38; o u t p u t F o r m a t = a p p l i c a t i o n %2Fgml%2Bxml%3B%20 v e r s i o n%3D3 . 2 < / gmd :URL
>

396 </gmd : l i n k a g e >
397 <gmd : p r o t o c o l >
398 <gco : C h a r a c t e r S t r i n g >OGC:WFS</ gco : C h a r a c t e r S t r i n g >
399 </gmd : p r o t o c o l >
400 <gmd : name>
401 <gco : C h a r a c t e r S t r i n g >GML V3 . 2 − WFS −

Download </ gco : C h a r a c t e r S t r i n g >
402 </gmd : name>
403 </gmd : CI_Onl ineResource >
404 </gmd : onLine >
405 <gmd : onLine >
406 <gmd : CI_Onl ineResource >
407 <gmd : l i n k a g e >
408 <gmd :URL> h t t p : / / www. i d e . u f r r j . b r : 8 0 8 0 / g e o s e r v e r /

i d e _ u f r r j / wms? s e r v i c e =WMS&#38; v e r s i o n =1 .1 .0&#38 ; r e q u e s t =GetMap&#38;
l a y e r s = i d e _ u f r r j %3Ageomet r ia_ ’ . $co dCo labo racao . ’ &#38; bbox= ’ . $minx . ’%2C ’ .
$miny . ’%2C ’ . $maxx . ’%2C ’ . $maxy . ’ &#38; wid th =768&#38; h e i g h t =767&#38; s r s =
EPSG%3A4326&#38; f o r m a t = a p p l i c a t i o n %2F o p e n l a y e r s 3 < /gmd :URL>

409 </gmd : l i n k a g e >
410 <gmd : p r o t o c o l >
411 <gco : C h a r a c t e r S t r i n g >OGC:WMS−1.3.0− h t t p −ge t−

c a p a b i l i t i e s < / gco : C h a r a c t e r S t r i n g >
412 </gmd : p r o t o c o l >
413 <gmd : name>
414 <gco : C h a r a c t e r S t r i n g > A b r i r no Navegador

usando Open laye r s < / gco : C h a r a c t e r S t r i n g >
415 </gmd : name>
416 </gmd : CI_Onl ineResource >
417 </gmd : onLine >
418 <gmd : onLine >
419 <gmd : CI_Onl ineResource >
420 <gmd : l i n k a g e >
421 <gmd :URL> h t t p : / / www. i d e . u f r r j . b r : 8 0 8 0 / g e o s e r v e r /

i d e _ u f r r j / wms? s e r v i c e =WMS&#38; v e r s i o n =1 .3 .0&#38 ; r e q u e s t = G e t C a p a b i l i t i e s
&#38; l a y e r s = i d e _ u f r r j %3Ageomet r ia_ ’ . $ codCo lab o racao . ’ </gmd :URL>

422 </gmd : l i n k a g e >
423 <gmd : p r o t o c o l >
424 <gco : C h a r a c t e r S t r i n g >OGC:WMS−1.3.0− h t t p −ge t−

c a p a b i l i t i e s < / gco : C h a r a c t e r S t r i n g >
425 </gmd : p r o t o c o l >
426 <gmd : name>
427 <gco : C h a r a c t e r S t r i n g > A b r i r no Mapa do

Geonetwork < / gco : C h a r a c t e r S t r i n g >
428 </gmd : name>
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429 </gmd : CI_Onl ineResource >
430 </gmd : onLine >
431 <gmd : o f f L i n e >
432 <gmd : MD_Medium>
433 <gmd : o f f L i n e >
434 <gmd : MD_MediumNameCode c o d e L i s t V a l u e ="" c o d e L i s t =" h t t p

: / / s t a n d a r d s . i s o . o rg / i t t f / P u b l i c l y A v a i l a b l e S t a n d a r d s / ISO_19139_Schemas /
r e s o u r c e s / c o d e l i s t / ML_gmxCodelists . xml#MD_MediumNameCode" / >

435 </gmd : o f f L i n e >
436 </gmd : MD_Medium>
437 </gmd : o f f L i n e >
438 <gmd : p o i n t O f C o n t a c t >
439 <gmd : C I _ R e s p o n s i b l e P a r t y >
440 <gmd : ind iv idua lName >
441 <gco : C h a r a c t e r S t r i n g > U s u a r i o ( s ) do Geopost S e r o p e d i c a < /

gco : C h a r a c t e r S t r i n g >
442 </gmd : ind iv idua lName >
443 <gmd : o r g a n i s a t i o n N a m e >
444 <gco : C h a r a c t e r S t r i n g > Geopost S e r o p e d i c a < / gco :

C h a r a c t e r S t r i n g >
445 </gmd : o r g a n i s a t i o n N a m e >
446 <gmd : r o l e >
447 <gmd : CI_RoleCode c o d e L i s t =" h t t p : / / s t a n d a r d s . i s o . o rg /

i t t f / P u b l i c l y A v a i l a b l e S t a n d a r d s / ISO_19139_Schemas / r e s o u r c e s / c o d e l i s t /
ML_gmxCodelists . xml# CI_RoleCode " c o d e L i s t V a l u e =" d i s t r i b u t o r " / >

448 </gmd : r o l e >
449 <gmd : c o n t a c t I n f o >
450 <gmd : CI_Contac t >
451 <gmd : phone >
452 <gmd : CI_Telephone >
453 <gmd : vo ice >
454 <gco : C h a r a c t e r S t r i n g / >
455 </gmd : vo ice >
456 <gmd : f a c s i m i l e >
457 <gco : C h a r a c t e r S t r i n g / >
458 </gmd : f a c s i m i l e >
459 </gmd : CI_Telephone >
460 </gmd : phone >
461 <gmd : a d d r e s s >
462 <gmd : CI_Address >
463 <gmd : a d d r e s s >
464 <gco : C h a r a c t e r S t r i n g / >
465 </gmd : a d d r e s s >
466 <gmd : c i t y >
467 <gco : C h a r a c t e r S t r i n g / >
468 </gmd : c i t y >
469 <gmd : a d m i n i s t r a t i v e A r e a gco : n i l R e a s o n =" m i s s i n g ">
470 <gmd : UF_TypeCode c o d e L i s t =" h t t p : / / s t a n d a r d s . i s o

. o rg / i t t f / P u b l i c l y A v a i l a b l e S t a n d a r d s / ISO_19139_Schemas / r e s o u r c e s /
c o d e l i s t / ML_gmxCodelists . xml#UF_TypeCode " c o d e L i s t V a l u e ="" / >

471 </gmd : a d m i n i s t r a t i v e A r e a >
472 <gmd : pos t a lCode >
473 <gco : C h a r a c t e r S t r i n g / >
474 </gmd : pos t a lCode >
475 <gmd : c o u n t r y >
476 <gco : C h a r a c t e r S t r i n g >BR</ gco : C h a r a c t e r S t r i n g >
477 </gmd : c o u n t r y >
478 <gmd : e l e c t r o n i c M a i l A d d r e s s >
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479 <gco : C h a r a c t e r S t r i n g > g e o p o s t s e r o p e d i c a @ g m a i l .
com </ gco : C h a r a c t e r S t r i n g >

480 </gmd : e l e c t r o n i c M a i l A d d r e s s >
481 </gmd : CI_Address >
482 </gmd : a d d r e s s >
483 </gmd : CI_Contac t >
484 </gmd : c o n t a c t I n f o >
485 </gmd : C I _ R e s p o n s i b l e P a r t y >
486 </gmd : p o i n t O f C o n t a c t >
487 </gmd : M D _ D i g i t a l T r a n s f e r O p t i o n s >
488 </gmd : t r a n s f e r O p t i o n s >
489 </gmd : MD_Dis t r ibu t ion >
490 </gmd : d i s t r i b u t i o n I n f o >
491 <gmd : d a t a Q u a l i t y I n f o >
492 <gmd : DQ_DataQuali ty >
493 <gmd : scope >
494 <gmd : DQ_Scope>
495 <gmd : l e v e l >
496 <gmd : MD_ScopeCode c o d e L i s t V a l u e =" d a t a s e t " c o d e L i s t =" h t t p : / /

s t a n d a r d s . i s o . o rg / i t t f / P u b l i c l y A v a i l a b l e S t a n d a r d s / ISO_19139_Schemas /
r e s o u r c e s / c o d e l i s t / ML_gmxCodelists . xml#MD_ScopeCode " / >

497 </gmd : l e v e l >
498 </gmd : DQ_Scope>
499 </gmd : scope >
500 <gmd : l i n e a g e >
501 <gmd : LI_Lineage >
502 <gmd : s t a t e m e n t >
503 <gco : C h a r a c t e r S t r i n g > I n f o r m a c a o G e o g r a f i c a V o l u n t a r i a

r e a l i z a no Geopost S e r o p e d i c a < / gco : C h a r a c t e r S t r i n g >
504 </gmd : s t a t e m e n t >
505 </gmd : LI_Lineage >
506 </gmd : l i n e a g e >
507 </gmd : DQ_DataQuali ty >
508 </gmd : d a t a Q u a l i t y I n f o >
509 </gmd : MD_Metadata >
510 ’ ) ;
511 $ r e s u l t a d o _ c o m p l e t o [ 0 ] = $metadado_comple to ;
512 $ r e s u l t a d o _ c o m p l e t o [ 1 ] = $momento_geonetwork ;
513 $ r e s u l t a d o _ c o m p l e t o [ 2 ] = $ u n i q u e _ i d ;
514 r e t u r n $ r e s u l t a d o _ c o m p l e t o ;
515 }
516 ?>

Listing 9.19: Integração do Geopost com o Geoserver. Fonte: Autor.

1 $query = " o g r 2 o g r −f ’ ESRI S h a p e f i l e ’ " . $ d e s t i n a t i o n _ s h p . " g e o m e t r i a _ " .
$cod Co labo ra cao . " . shp " . $ t a r g e t _ p a t h ;

2 s h e l l _ e x e c ( $query ) ;
3 $ l o g f h = fopen ( " GeoserverPHP . l o g " , ’w’ ) ;
4 $ u r l = "www. i d e . u f r r j . b r : 8 0 8 0 / g e o s e r v e r / r e s t / i m p o r t s " ;
5 $ch = c u r l _ i n i t ( ) ;
6 c u r l _ s e t o p t ( $ch , CURLOPT_RETURNTRANSFER, t r u e ) ;
7 c u r l _ s e t o p t ( $ch , CURLOPT_URL, $ u r l ) ;
8 c u r l _ s e t o p t ( $ch , CURLOPT_VERBOSE, t r u e ) ;
9 c u r l _ s e t o p t ( $ch , CURLOPT_STDERR, $ l o g f h ) ;

10 c u r l _ s e t o p t ( $ch , CURLOPT_POST , True ) ;
11 c u r l _ s e t o p t ( $ch , CURLOPT_USERPWD, " admin : g e o s e r v e r " ) ;
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12 $ j s o n _ p a r a _ e n v i a r = ’
13 {
14 " i m p o r t " : {
15 " t a r g e t W o r k s p a c e " : {
16 " workspace " : {
17 " name " : " i d e _ u f r r j "
18 }
19 } ,
20 " t a r g e t S t o r e " : {
21 " d a t a S t o r e " : {
22 " name " : " f o n t e 1 "
23 }
24 } ,
25 " d a t a " : {
26 " t y p e " : " f i l e " ,
27 " f o r m a t " : " S h a p e f i l e " ,
28 " s r s " : "EPSG : 4 3 2 6 " ,
29 " f i l e " : " \ / mnt \ / IDE \ / g e o p o s t s e r o p e d i c a \ / up lo ad \ / shp \ / g e r a d o s \ / ’

. $co dCo labo r acao . ’ \ / g e o m e t r i a _ ’ . $ codCo lab o racao . ’ . shp "
30 }
31 }
32 } ’ ;
33 c u r l _ s e t o p t ( $ch , CURLOPT_HTTPHEADER, a r r a y ( " Conten t−t y p e : a p p l i c a t i o n /

j s o n " ) ) ;
34 c u r l _ s e t o p t ( $ch , CURLOPT_POSTFIELDS , $ j s o n _ p a r a _ e n v i a r ) ;
35 $ b u f f e r = c u r l _ e x e c ( $ch ) ;
36 $succes sCode = 201 ;
37 $ i n f o = c u r l _ g e t i n f o ( $ch ) ;
38 i f ( $ i n f o [ ’ h t t p _ c o d e ’ ] != $succes sCode ) {
39 $msgStr = " # U n s u c c e s s f u l cURL r e q u e s t t o " ;
40 $msgStr . = $ u r l . " [ " . $ i n f o [ ’ h t t p _ c o d e ’ ] . " ] \ n " ;
41 f w r i t e ( $ log fh , $msgStr ) ;
42 } e l s e {
43 $msgStr = " # S u c c e s s f u l cURL r e q u e s t t o " . $ u r l . " \ n " ;
44 f w r i t e ( $ log fh , $msgStr ) ;
45 }
46 f w r i t e ( $ log fh , $ b u f f e r . " \ n " ) ;
47 c u r l _ c l o s e ( $ch ) ;
48 f c l o s e ( $ l o g f h ) ;
49 $ch = c u r l _ i n i t ( ) ;
50 $ u r l = "www. i d e . u f r r j . b r : 8 0 8 0 / g e o s e r v e r / r e s t / i m p o r t s / " ;
51 c u r l _ s e t o p t ( $ch , CURLOPT_URL, $ u r l ) ;
52 c u r l _ s e t o p t ( $ch , CURLOPT_USERPWD, " ∗∗∗∗∗∗ :∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ " ) ;
53 c u r l _ s e t o p t ( $ch , CURLOPT_HTTPHEADER, a r r a y ( " Conten t−t y p e : a p p l i c a t i o n /

j s o n " ) ) ;
54 c u r l _ s e t o p t ( $ch , CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1 ) ;
55 $ o u t p u t = c u r l _ e x e c ( $ch ) ;
56 c u r l _ c l o s e ( $ch ) ;
57 $ i m p o r t s _ l i s t a d o s = j s o n _ d e c o d e ( $ o u t p u t , t r u e ) ;
58 f o r e a c h ( $ i m p o r t s _ l i s t a d o s [ " i m p o r t s " ] a s $key => $ v a l u e ) {
59 i f ( $ v a l u e [ " s t a t e " ]== "PENDING" ) {
60 $ u r l = "www. i d e . u f r r j . b r : 8 0 8 0 / g e o s e r v e r / r e s t / i m p o r t s / " . $ v a l u e [ " i d "

] ;
61 $ch = c u r l _ i n i t ( ) ;
62 c u r l _ s e t o p t ( $ch , CURLOPT_URL, $ u r l ) ;
63 c u r l _ s e t o p t ( $ch , CURLOPT_RETURNTRANSFER, t r u e ) ;
64 c u r l _ s e t o p t ( $ch , CURLOPT_POST , True ) ;
65 c u r l _ s e t o p t ( $ch , CURLOPT_USERPWD, " ∗∗∗∗∗∗ :∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ " ) ;
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66 c u r l _ s e t o p t ( $ch , CURLOPT_HTTPHEADER, a r r a y ( " Conten t−t y p e :
a p p l i c a t i o n / j s o n " ) ) ;

67 c u r l _ s e t o p t ( $ch , CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1 ) ;
68 c u r l _ s e t o p t ( $ch , CURLOPT_POSTFIELDS , " " ) ;
69 $ o u t p u t = c u r l _ e x e c ( $ch ) ;
70 c u r l _ c l o s e ( $ch ) ;
71 }
72 }

Listing 9.20: Integração do Geopost a rede social Facebook. Fonte: Autor.

1 <?PHP
2 i f ( ! i s s e t ( $_GET [ " i d " ] ) o r ! i s s e t ( $_GET [ " u s u a r i o " ] ) o r ! $_GET [ " i d " ] o r !

$_GET [ " u s u a r i o " ] ) {
3 echo "Os dados nao foram e n v i a d o s c o r r e t a m e n t e ! ! " ;
4 e x i t ;
5 }
6 r e q u i r e _ o n c e ( " . . / r e c u r s o s / Facebook / a u t o l o a d . php " ) ;
7 r e q u i r e _ o n c e ( " gmaps / p h p s q l i n f o _ d b i n f o . php " ) ;
8 $ i d C o l a b o r a c a o = f i l t e r _ v a r ( $_GET [ " i d " ] , FILTER_SANITIZE_NUMBER_INT ) ;
9 $ i d C o l a b o r a c a o = p r e g _ r e p l a c e ( " / [ ^ 0 −9 ] / " , " " , $ i d C o l a b o r a c a o ) ;

10 $ i d C o l a b o r a c a o = ( i n t ) $ i d C o l a b o r a c a o ;
11 $ i d U s u a r i o = f i l t e r _ v a r ( $_GET [ " u s u a r i o " ] , FILTER_SANITIZE_NUMBER_INT ) ;
12 $ i d U s u a r i o = p r e g _ r e p l a c e ( " / [ ^ 0 −9 ] / " , " " , $ i d U s u a r i o ) ;
13 $ i d U s u a r i o = ( i n t ) $ i d U s u a r i o ;
14 $fb = new Facebook \ Facebook ( [
15 ’ a pp _ i d ’ => $ i d_ fa ce bo ok ,
16 ’ a p p _ s e c r e t ’ => $chave_facebook ,
17 ’ d e f a u l t _ g r a p h _ v e r s i o n ’ => ’ v3 . 2 ’ ,
18 ] ) ;
19 s e s s i o n _ s t a r t ( ) ;
20 $ t o k e n _ d e _ a c e s s o =" " ;
21 i f ( i s s e t ( $_SESSION [ ’ f b _ a c c e s s _ t o k e n ’ ] ) and $_SESSION [ ’ f b _ a c c e s s _ t o k e n ’ ] )
22 $ t o k e n _ d e _ a c e s s o = $_SESSION [ ’ f b _ a c c e s s _ t o k e n ’ ] ;
23 $ c o n s u l t a = "
24 SELECT ∗
25 FROM c o l a b o r a c a o
26 INNER JOIN c a t e g o r i a e v e n t o
27 ON
28 ( c a t e g o r i a e v e n t o . c o d C a t e g o r i a E v e n t o = c o l a b o r a c a o .

c o d C a t e g o r i a E v e n t o )
29 INNER JOIN t i p o e v e n t o
30 ON
31 ( t i p o e v e n t o . codTipoEven to = c o l a b o r a c a o . codTipoEven to )
32 INNER JOIN e s t a t i s t i c a
33 ON
34 ( e s t a t i s t i c a . c o d C o l a b o r a c a o = c o l a b o r a c a o . c o d C o l a b o r a c a o )
35 LEFT JOIN imagens
36 ON
37 ( imagens . c o d C o l a b o r a c a o = c o l a b o r a c a o . c o d C o l a b o r a c a o )
38 LEFT JOIN a r q u i v o s
39 ON
40 ( a r q u i v o s . c o d C o l a b o r a c a o = c o l a b o r a c a o . c o d C o l a b o r a c a o )
41 LEFT JOIN v i d e o s
42 ON ( v i d e o s . c o d C o l a b o r a c a o = c o l a b o r a c a o . c o d C o l a b o r a c a o )
43 INNER JOIN u s u a r i o
44 ON
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45 ( u s u a r i o . c o d U s u a r i o = c o l a b o r a c a o . c o d U s u a r i o )
46 WHERE c o l a b o r a c a o . c o d C o l a b o r a c a o = $ i d C o l a b o r a c a o
47 " ;
48 $ r e s u l t a d o = m y s q l i _ q u e r y ( $ c o n n e c t i o n , $ c o n s u l t a ) ;
49 i f ( ! $ r e s u l t a d o ) {
50 echo " Problema na c o n s u l t a ao banco " ;
51 e x i t ;
52 }
53 i f ( mysqli_num_rows ( $ r e s u l t a d o ) <1) {
54 echo " C o l a b o r a c a o nao p r e s e n t e ou f a l h a na comunicacao " ;
55 e x i t ;
56 }
57 $ l i n h a _ r e s u l t a d o = m y s q l i _ f e t c h _ a s s o c ( $ r e s u l t a d o ) ;
58 d a t e _ d e f a u l t _ t i m e z o n e _ s e t ( " America / Sao_Paulo " ) ;
59 $ d a d o s _ c o l a b o r a c a o = " # # # # # NOVO GEOPOST REALIZADO # # # # # \ n \

nTITULO DA CONTRIBUICAO : " . $ l i n h a _ r e s u l t a d o [ ’ d e s T i t u l o A s s u n t o ’ ] . " \ n \
nDESCRICAO : " . $ l i n h a _ r e s u l t a d o [ ’ d e s C o l a b o r a c a o ’ ] . " \ n \nDATA E HORA DA
CRIACAO: " . d a t e ( ’ d /m/Y − H: i : s ’ , s t r t o t i m e ( $ l i n h a _ r e s u l t a d o [ ’
d a t a h o r a C r i a c a o ’ ] ) ) ;

60 $ l i n k D a t a = [
61 / / ’ l i n k ’ => ’ h t t p : / / www. com ’ ,
62 ’ message ’ => $ d a d o s _ c o l a b o r a c a o ,
63 ] ;
64 t r y {
65 / / R e t u r n s a ‘ Facebook \ FacebookResponse ‘ o b j e c t
66 i f ( $ t o k e n _ d e _ a c e s s o ) {
67 $ r e s p o n s e = $fb−>p o s t ( ’ / me / f e e d ’ , $ l i n k D a t a , $ t o k e n _ d e _ a c e s s o ) ;
68 }
69 $ r e s p o n s e = $fb−>p o s t ( ’ / ’ . $ i d _ u s u a r i o _ f i x o _ f a c e . ’ / f e e d ’ , $ l i n k D a t a ,

$ t o k e n _ u s u a r i o _ f i x o _ f a c e ) ;
70 }
71 c a t c h ( Facebook \ E x c e p t i o n s \ FacebookResponseExcep t ion $e ) {
72 echo ’A API Graph do Facebook pode t e r r e t o r n a d o um e r r o : ’ . $e−>

ge tMessage ( ) ;
73 e x i t ;
74 }
75 c a t c h ( Facebook \ E x c e p t i o n s \ FacebookSDKException $e ) {
76 echo ’A Facebook SDK pode t e r r e t o r n a d o um e r r o : ’ . $e−>ge tMessage ( ) ;
77 e x i t ;
78 }
79 $graphNode = $ r e s p o n s e −>getGraphNode ( ) ;
80 / / echo ’ P o s t e d wi th i d : ’ . $graphNode [ ’ i d ’ ] ;
81 ?>
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