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1. INTRODUÇÃO 

O número e a dimensão das catástrofes naturais e tecnológicas que têm assolado o mundo nos últimos anos demonstra que a 
sociedade está exposta a uma enorme variedade de riscos, que constituem uma preocupação para a sociedade e que exigem 
uma resposta por parte das autoridades competentes. 

Ainda que seja impossível eliminar por completo a existência do risco, é possível adoptar medidas de prevenção e atenuação 
face à ocorrência de determinado acidente grave ou catástrofe. 

É neste seguimento que a Câmara Municipal de Mêda, consciente da necessidade e importância de apresentar um instrumento 
de gestão operacional que responda a eventuais acidentes graves ou catástrofes que ocorram na área do município procede à 
elaboração do Plano Municipal de Emergência de Mêda (PMEM). 

O PMEM é um plano de âmbito geral, que define normas, regras de procedimento e atribuições para enfrentar a generalidade 
das situações de emergência que possam ocorrer no município, proporcionando uma optimização dos meios e recursos 
disponíveis. O director do plano é o Presidente da Câmara Municipal de Mêda, na sua ausência ou impedimento, será revezado 
pelo seu substituto legal. 

Conforme definido na Resolução n.º 25/2008, de 18 de Julho, no n.º 5 do artigo 4º, o PMEM foi elaborado pela Câmara 
Municipal de Mêda e aprovado pela Comissão Nacional de Protecção Civil (CNPC), mediante parecer prévio da Comissão 
Municipal de Protecção Civil (CMPC) e da Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC). Sendo elaborado de acordo com a 
Directiva relativa aos Critérios e Normas Técnicas para a Elaboração e Operacionalização de Planos de Emergência de 
Protecção Civil (Resolução n.º 25/2008, de 18 de Julho), na qual é definida a seguinte estrutura do plano: 

Figura 1 - Estrutura do Plano Municipal de Emergência de Protecção Civil 

 

Na parte I são enunciadas as razões que motivaram a sua elaboração, o modo como o plano se articula com outros 
instrumentos de planeamento e ordenamento do território e todo o processo inerente à sua activação. 

Na parte II é definida a organização da resposta, são clarificadas as missões e estabelecido o modo de actuação e articulação 
dos agentes de protecção civil e demais organismos e entidades de apoio. 

PLANO MUNICIPAL DE 

EMERGÊNCIA DE MÊDA 

Parte I ï Enquadramento Geral do Plano 

Parte II ï Organização da Resposta 

Parte III ï Áreas de Intervenção 

Parte IV ï Informação Complementar 

Secção I 

Secção II 

Secção III 
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A parte III apresenta as áreas de intervenção básicas da organização geral das operações, define as prioridades de acção e 
estabelece a estrutura de coordenação de cada uma das áreas. 

Finalmente, a parte IV encontra-se dividida em três secções e é nesta parte que é incluída toda a informação adicional, que 
corresponde a informação crucial sobre estudos e análises complementares de carácter técnico e científico, cartografia, 
listagens e fluxogramas. 

O PMEM não é um documento definitivo, sendo obrigatório proceder à sua revisão no mínimo bianualmente (artigo 6º da 
Resolução n.º 25/2008, de 18 de Julho). No entanto, pode ser actualizado sempre que se considere pertinente. 

2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO 

O presente plano é de âmbito municipal, sendo assim aplicável à área territorial do município de Mêda, que perfaz uma área de 
286,05 km2 e 16 freguesias (Aveloso, Barreira, Carvalhal, Casteição, Coriscada, Fonte Longa, Longroiva, Marialva, Mêda, 
Outeiro de Gatos, Pai Penela, Poço do Canto, Prova, Rabaçal, Ranhados e Vale Flor). 

No PMEM são consideradas três tipologias de risco, que se distinguem pelas causas que podem estar na sua origem (riscos 
naturais, antrópicos e mistos). 

Os riscos denominam-se de naturais quando o fenómeno que produz os danos tem origem na natureza (ANPC, 2008). Os riscos 
antrópicos, são aqueles que têm origem em acções humanas e compreendem os riscos tecnológicos. Finalmente, os riscos 
mistos, são os que podem apresentar na sua origem causas naturais ou antrópicas. 

No presente plano foram apenas analisados aqueles que manifestam uma maior probabilidade de ocorrência na área do 
município, tendo sido considerados os seguintes: 

Figura 2 ï Riscos naturais, mistos e antrópicos 

 

3. OBJECTIVOS GERAIS 

O PMEM, como ferramenta de suporte das actividades de protecção civil, providencia uma actuação eficiente em situações de 
acidente grave ou catástrofe e minimiza os seus efeitos, funcionando como um instrumento de gestão operacional apto a dar 
uma resposta concertada face à ocorrência das referidas situações de emergência. 

Riscos Antrópicos 

- Incêndios urbanos e industriais; 

- Acidentes no transporte de 
substâncias perigosas; 

- Colapso de estruturas (barragens, 
pontes, viadutos e diques); 

- Acidentes rodoviários. 

Riscos Naturais 

- Movimentos de massa; 

- Vagas de frio, geadas, nevões; 

- Secas; 

- Ondas de calor. Riscos Mistos 

- Incêndios florestais; 

- Degradação de solos; 

- Desertificação. 
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O presente plano foi elaborado de acordo com as directivas da CNPC (n.º 1 do artigo 50º da Lei n.º 27/2006, de 3 de Julho), que 
definem que os PME devem estabelecer: 

Á A tipificação dos riscos; 
Á As medidas de prevenção a adoptar; 
Á A identificação dos meios e recursos mobilizáveis, em situação de acidente grave ou catástrofe; 
Á A definição das responsabilidades que incumbem aos organismos, serviços e estruturas, públicas ou privadas, 

com competências no domínio da protecção civil; 
Á Os critérios de mobilização e mecanismos de coordenação dos meios e recursos, públicos ou privados, 

utilizáveis; 
Á A estrutura operacional que há-de garantir a unidade de direcção e o controlo permanente da situação. 

Neste contexto afiguram-se como objectivos principais do PMEM os seguintes: 

Ý 
Providenciar, através de uma resposta concertada, as condições e os meios indispensáveis à minimização dos efeitos 
adversos de um acidente grave ou catástrofe. 

Ý 
Definir as orientações relativamente ao modo de actuação dos vários organismos, serviços e estruturas a empenhar 
em operações de protecção civil. 

Ý Definir a unidade de direcção, coordenação e comando das acções a desenvolver. 

Ý 
Coordenar e sistematizar as acções de apoio, promovendo maior eficácia e rapidez de intervenção das entidades 
intervenientes. 

Ý Inventariar os meios e recursos disponíveis para ocorrer a um acidente grave ou catástrofe. 

Ý 
Minimizar a perda de vidas e bens, atenuar ou limitar os efeitos de acidentes graves ou catástrofes e restabelecer o 
mais rapidamente possível, as condições mínimas de normalidade. 

Ý 
Assegurar a criação de condições favoráveis ao empenhamento rápido, eficiente e coordenado de todos os meios e 
recursos disponíveis num determinado território, sempre que a gravidade e dimensão das ocorrências o justifique. 

Ý 
Habilitar as entidades envolvidas no plano a manterem o grau de preparação e de prontidão necessário à gestão de 
acidentes graves ou catástrofes. 

Ý 
Promover a informação das populações através de acções de sensibilização, tendo em vista a sua preparação, a 
assumpção de uma cultura de auto-protecção e o entrosamento na estrutura de resposta à emergência. 
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4. ENQUADRAMENTO LEGAL 

A elaboração do PMEM foi devidamente enquadrada legalmente, conforme disposto nos diplomas legais em vigor na área da 
protecção civil, nomeadamente:  

RESOLUÇÃO DA COMISSÃO NACIONAL DE PROTECÇÃO CIVIL Nº 25/2008, DE 18 DE JULHO 

Estabelece os critérios e normas técnicas para a elaboração e operacionalização de planos de emergência de protecção civil.  

Normaliza a estrutura e os conteúdos dos planos de emergência de protecção civil e define a periodicidade com que devem ser 
revistos e sujeitos a exercícios. 

Esta resolução clarifica ainda o acesso público aos planos de emergência e garante a disponibilização das suas componentes 
não reservadas, por um período não inferior a 30 dias. 

LEI Nº 65/2007, DE 12 DE NOVEMBRO 

Estabelece o enquadramento institucional e operacional da protecção civil no âmbito municipal, a organização dos serviços 
municipais de protecção civil e as competências do comandante operacional municipal. 

Relativamente aos planos municipais de emergência, a referida lei determina que os mesmos devem ser elaborados de acordo 
com as directivas emanadas da Comissão Nacional de Protecção Civil. 

DECRETO-LEI Nº 134/2006, DE 25 DE JULHO 

O Sistema Integrado de Operações de Protecção e Socorro (SIOPS), conforme definido em diploma próprio, é o conjunto de 
estruturas, normas e procedimentos que asseguram que todos os agentes de protecção civil actuam, no plano operacional, 
articuladamente sob um comando único, sem prejuízo da respectiva dependência hierárquica e funcional.  

O referido diploma estabelece ainda o sistema de gestão de operações, que define a organização dos teatros de operações e 
dos postos de comando, clarificando competências e consolidando a doutrina operacional. 

LEI Nº 27/2006, DE 3 DE JULHO 

A Lei de Bases da Protecção Civil define os princípios, os objectivos e as orientações para a actividade de Protecção Civil. 

No que concerne à actividade da protecção civil de âmbito municipal, delibera sobre as competências do Presidente da Câmara 
Municipal, no que respeita à execução da política de protecção civil e define a composição e competências das Comissões 
Municipais de Protecção Civil. 
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5. ANTECEDENTES DO PROCESSO DE PLANEAMENTO 

Ao presente documento antecedeu uma outra versão, elaborada em 1998 e com uma actualização de contactos em 2003. 

Durante o período de vigência da anterior versão, não foi necessário proceder à sua activação. 

6. ARTICULAÇÃO COM INSTRUMENTOS DE 

PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

A gestão do território é regulada por diversos planos, de âmbitos diferentes, que interagem entre si de uma forma coordenada, 
com o intuito de promover uma correcta gestão da interacção do Homem com o espaço natural. De um modo simplificado, o 
esquema seguinte apresenta o modo como os vários instrumentos de gestão territorial interagem: 

Figura 3 ï Articula«o dos Instrumentos de Gest«o Territorial (IGTôs) 

 

A consideração dos riscos naturais ou antrópicos, existentes em determinada região, no planeamento e ordenamento do 
território, poderá permitir reduzir a vulnerabilidade da sociedade, minimizando os efeitos de eventuais riscos que venham a 
ocorrer. Neste contexto, importa evidenciar os vários pontos de convergência entre os instrumentos de planeamento e 
ordenamento do território e o PMEM, nomeadamente os que se apresentam na tabela seguinte: 

PNPOT 

Planos Sectoriais 

Planos Especiais 
de Ordenamento 

do Território 

Planos Regionais 
de Ordenamento 

do Território 

Planos 
Intermunicipais de 
Ordenamento do 

Território 

Planos Municipais 
de Ordenamento 

do Território 

Plano de 

Urbanização 

Plano de Pormenor 

Plano Director 

Municipal 

Instrumentos de 

Política Sectorial 

Instrumentos de 

Natureza Especial 

Instrumentos de 
Desenvolvimento 

Territorial 

Instrumentos de 
Planeamento 

Territorial 

Âmbito  
Regional 

Âmbito  

Municipal 

Âmbito  
Nacional 
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Figura 4  - Instrumentos de Planeamento e Ordenamento do Território 

NÍVEL DO SGT DESIGNAÇÃO DO INSTRUMENTO 

Âmbito 
Nacional 

 
PNPOT Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território 

ENDS Estratégia Nacional para o Desenvolvimento Sustentável 

Planos 

Sectoriais 

PNA Plano Nacional da Água 

PNDFCI Plano Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios 

PNAAS Plano Nacional de Acção Ambiente e Saúde 

PNPR Plano Nacional de Prevenção Rodoviária 

ENF Estratégia Nacional para a Floresta 

PROF-BIN Plano Regional de Ordenamento Florestal da Beira Interior Norte 

PBHD Plano da Bacia Hidrográfica do Douro 

Âmbito Regional PROTC Plano Regional de Ordenamento do Território do Centro 

Âmbito 
Municipal 

 PDM Plano Director Municipal 

Planos 
Sectoriais 

PMDFCI Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios 

Instrumentos de planeamento 
de emergência 

PDEPC Plano Distrital de Emergência de Protecção Civil 

PMEPC 
Adjacentes 

Planos Municipais de Emergência de Protecção Civil dos municípios 
adjacentes 

Os pontos de convergência entre os instrumentos de planeamento e ordenamento território constantes da tabela e o PMEM 
encontram-se expostos na seguinte matriz: 
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Figura 5  - Matriz de convergência entre o PMEM e os  Instrumentos de Planeamento e Ordenamento do Território 

INSTRUMENTOS DE PLANEAMENTO 
E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 
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O PMEM visa estabelecer 

Tipificação dos riscos X X X X X    X X X X X X 

Medidas de prevenção a adoptar X X X X X X X X X X X X X X 

Identificação dos meios e recursos 

mobilizáveis,  em situação de acidente 

grave ou catástrofe 

   X  X      X X X 

Definição das responsabilidades que 

incubem aos organismos, serviços e 

estruturas, públicas ou privadas, com 

competências no domínio da protecção 

civil municipal 

X  X X    X X X  X X X 

Critérios de mobilização e mecanismos 

de coordenação dos meios e recursos, 

públicos ou privados utilizáveis 

   X        X X X 

Estrutura operacional que há-de 

garantir a unidade de direcção e o 

controlo permanente da situação 

X   X        X X X 
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7. ACTIVAÇÃO DO PLANO 

A activação do PMEM determina o envolvimento dos diversos agentes de protecção civil, organismos e entidades de apoio, 
numa resposta eficiente e coordenada, com o intuito de optimizar o emprego dos meios disponíveis de modo a fazer face e 
minimizar os efeitos do acidente grave ou catástrofe que originou a sua activação. A activação do presente plano implica que a 
operação de protecção e socorro passe a ser coordenada pela autoridade política do município de Mêda. 

7.1. COMPETÊNCIA PARA A ACTIVAÇÃO DO PLANO 

Nos termos da Lei da Bases da Protecção Civil, a entidade que detém a competência para activação do PMEM, quando a 
natureza do acidente grave ou catástrofe assim o justificar, é a CMPC, conforme estabelecido no nº 2 do artigo 40º, associado 
ao nº 2 do artigo 38º. Por razões de celeridade do processo, a activação do PMEM poderá ser deliberada com uma composição 
reduzida da CMPC, que integre apenas o presidente da Câmara Municipal ou o vereador com competência delegada, um 
elemento do comando dos bombeiros voluntários, o representante da GNR e os gabinetes técnicos do SMPC adequados à 
natureza do acidente, sendo sancionado posteriormente pelo plenário da CMPC. Perante a activação do PMEM é necessário 
proceder à sua publicitação, utilizando os seguintes meios: 

Á Site da Câmara Municipal de Mêda (www.cm-meda.pt) e da ANPC (www.prociv.pt); 
Á Órgãos de comunicação social (Rádio Clube de Mêda e Rádio Elmo); 
Á Editais; 
Á Envio de SMS (é necessário a existência de um protocolo com operadoras móveis); 
Á Avisos sonoros e instruções difundidos por altifalantes dos veículos das forças de segurança e corporação de 

bombeiros. 

Esquematicamente, o processo de activação do PMEM apresenta as seguintes etapas: 

Figura 6 ï Processo de activação do PMEM 

 

è 
Mensagens 

escritas 

¿ 

Editais 

Þ Ú 2  
Órgãos de 

comunicação 
social 

Ocorrência ou 
iminência de 

ocorrência de acidente 
grave ou catástrofe 

Convocação da 
CMPC por parte 
do presidente da 
Câmara Municipal 

Activação do 
PMEM por 

parte da CMPC 

Publicitação 
da activação 

do PMEM 

p 
Avisos 

sonoros 

Ĝ 
Site da Câmara 
Municipal e da 

ANPC 

http://www.cm-meda.pt/
http://www.prociv.pt/
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Para proceder à desactivação do PMEM devem ser utilizados os mesmos meios. De realçar que a desactivação do PMEM deve 
ser efectuada apenas quando estiver garantida a segurança da população e as condições mínimas de normalidade. 

7.2. CRITÉRIOS PARA A ACTIVAÇÃO DO PLANO 

Existem duas situações distintas que podem conduzir à activação do PMEM: realização de exercícios e ocorrência ou iminência 
de ocorrência de acidente grave ou catástrofe. A primeira é um processo de preparação para a emergência onde os cenários 
são previamente estabelecidos e servem para exercitar procedimentos, enquanto que a segunda é uma situação real, e como 
tal, é necessário estabelecer critérios que determinem face a que circunstâncias o PMEM deve ser activado. 

A quantificação de critérios que estabeleça com rigor quando o PMEM deve ser activado, é um processo complexo que pode 
não ser universalmente aceite, dada a transversalidade de riscos considerados no presente plano e as características próprias 
de cada ocorrência. No entanto, é imprescindível proceder a uma definição dos parâmetros de activação do plano. Como tal 
foram considerados os seguintes critérios: 

Á Efeitos na população; 
Á Danos nos bens e património; 
Á Danos nos serviços e infra-estruturas; 
Á Danos no meio ambiente; 
Á Características da ocorrência. 

Considerando os critérios definidos, perante a ocorrência ou iminência de ocorrência de acidente grave ou catástrofe, é 
necessário efectuar uma análise individual para cada um deles, determinando a sua probabilidade e gravidade, com o intuito de 
obter um nível de alerta que indique se o PMEM deve ou não ser activado. Esquematicamente o processo apresenta-se do 
seguinte modo: 

Figura 7 ï Critérios para activação do plano 

 

Para a análise da probabilidade e da gravidade de cada um dos critérios e definição do nível de alerta, utilizam-se as tabelas 
seguintes, elaboradas com base na Directiva Operacional Nacional n.º1/ANPC/2007.  

Ocorrência ou iminência 
de ocorrência de acidente 
grave ou catástrofe 

Análise da probabilidade e da gravidade 
para cada um dos critérios definidos 

Á Efeitos na população; 
Á Danos nos bens e património; 
Á Danos nos serviços e infra-estruturas; 
Á Danos no meio ambiente; 
Á Características da ocorrência. 

Definição do nível de alerta do plano 
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A probabilidade da ocorrência é definida de acordo com a figura seguinte: 

Figura 8 ï Probabilidade da ocorrência (definições) 

Probabilidade Definição 

Baixa Poderá ocorrer apenas em circunstâncias excepcionais. Pode ocorrer uma vez em cada 500 anos ou mais. 

Média-baixa 
Não é provável que ocorra; não há registos ou razões que levem a estimar que ocorram; pode ocorrer uma vez em cada 
100 anos. 

Média 
Poderá ocorrer em algum momento; periodicidade incerta, aleatória e com fracas razões para ocorrer; pode ocorrer uma 
vez em cada 20 anos. 

Média-alta 
Irá provavelmente ocorrer em quase todas as circunstâncias; registos regulares de incidentes e razões fortes para 
ocorrer; pode ocorrer uma vez em cada 5 anos. 

Elevada 
É expectável que ocorra em quase todas as circunstâncias; nível elevado de incidentes registados; fortes evidências; forte 
probabilidade de ocorrência do evento; fortes razões para ocorrer; pode ocorrer uma vez por ano ou mais. 

Confirmada Ocorrência real verificada. 

A gravidade da ocorrência deve ser definida individualmente para cada um dos critérios supra mencionados, de acordo com o 
estabelecido nas tabelas seguintes: 

Figura 9 ï Gravidade da ocorr°ncia em rela«o ao par©metro ñefeitos na popula«oò 

EFEITOS NA POPULAÇÃO GRAVIDADE 

Não há feridos nem vítimas mortais; não há mudança/retirada de pessoas ou apenas de um número restrito, por 
um período curto (até 12 horas). 

Residual 

Pequeno número de feridos mas sem vítimas mortais; algumas hospitalizações e retirada de pessoas por um 
período inferior a 24 horas. 

Reduzida 

Tratamento médico necessário, mas sem vítimas mortais; algumas hospitalizações e retirada de pessoas por um 
período inferior a 24 horas. 

Moderada 

Número elevado de feridos e de hospitalizações; número elevado de retirada de pessoas por um período superior 
a 24 horas. Vítimas mortais. 

Acentuada 

Grande número de feridos e de hospitalizações; retirada em grande escala de pessoas por uma longa duração; 
significativo número de vítimas mortais. 

Crítica 

Figura 10 ï Gravidade da ocorr°ncia em rela«o ao par©metro ñdanos nos bens e patrim·nioò 

DANOS NOS BENS E PATRIMÓNIO GRAVIDADE 

Sem danos. Residual 

Poucos danos, não afectam a utilização dos bens. Reduzida 

Alguns danos; pode afectar a utilização dos bens por um período inferior a 24 horas. Moderada 
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Alguns danos; inutilização dos bens por um período superior a 24 horas. Acentuada 

Muitos danos; destruição ou inutilização dos bens por um período de longa duração. Crítica 

Figura 11 ï Gravidade da ocorr°ncia em rela«o ao par©metro ñdanos nos serviços e infra-estruturasò 

DANOS NOS SERVIÇOS E INFRA-ESTRUTURAS GRAVIDADE 

Não há ou há um nível reduzido de constrangimentos na comunidade. Residual 

Disfunção (dificuldade ou problema de funcionamento) por um período inferior a 24 horas. Reduzida 

Afectação de serviços e/ou infra-estruturas que pela sua importância causa constrangimento na comunidade 
(menos de 24 horas). 

Moderada 

Funcionamento parcial da comunidade com alguns serviços indisponíveis. Acentuada 

Muitos serviços indisponíveis; a comunidade deixa de conseguir funcionar sem apoio externo. Crítica 

Figura 12 ï Gravidade da ocorr°ncia em rela«o ao par©metro ñdanos no meio ambienteò 

DANOS NO MEIO AMBIENTE GRAVIDADE 

Não há danos para o ambiente. Residual 

Pequenos danos no ambiente, sem efeitos duradouros. Reduzida 

Algum impacte no ambiente mas sem efeitos duradouros. Moderada 

Alguns impactes no ambiente com efeitos a longo prazo. Acentuada 

Impacte ambiental significativo e/ou danos permanentes. Crítica 

Figura 13 ï Gravidade da ocorr°ncia em rela«o ao par©metro ñcaracter²sticas da ocorr°nciaò 

CARACTERÍSTICAS DA OCORRÊNCIA GRAVIDADE 

Ocorrência facilmente controlável com os meios de primeira intervenção e num curto espaço de tempo. Residual 

Ocorrência controlável com recurso apenas a meios próprios e num curto espaço de tempo. Reduzida 

Controlável com reforço e empenhamento de vários meios e uma actuação concertada. Controlável em menos de 
12 horas. 

Moderada 

Situação dificilmente controlável em menos de 12 horas. Acentuada 

Ocorrência presumivelmente incontrolável nas próximas horas; necessário um período de tempo igual ou superior 
a 24 horas para controlar a situação. 

Crítica 
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Após a definição do grau de gravidade a da probabilidade expectável para cada um dos critérios previamente estabelecidos é 
necessário definir o seu nível de alerta, resultante da relação entre a gravidade das consequências e a probabilidade de 
ocorrência, este nível será estabelecido de acordo com a seguinte matriz de risco: 

Figura 14 ï Gravidade (consequências) versus probabilidade 

Gravidade 

(consequências) 

Probabilidade 

Baixa Média-baixa Média Média-alta Elevada Confirmada 

Residual       

Reduzida       

Moderada       

Acentuada       

Crítica       

Por fim, após estabelecer os níveis de alerta para todos os critérios definidos, adopta-se o critério que apresentar o nível mais 
gravoso, considerando que o nível azul é o menos grave e o vermelho o mais grave (a cor verde corresponde a uma situação de 
normalidade), e procede-se de acordo com o definido no esquema seguinte: 

Figura 15 ï Diferentes tipos de alerta 

Alerta 
Azul 

 
Situações de emergência em que os organismos e entidades encontram-se em condições de resolver a 
situação com os recursos próprios. 

 
 

 
Alerta 

Amarelo 

 
Situações de emergência de âmbito e dimensão relativamente limitada que, contudo, podem potenciar o 
desenvolvimento de consequências mais gravosas. Os serviços e entidades deverão garantir as condições 
de operacionalidade adequadas à situação. 

 
 

 

Alerta 
Laranja 

 
Situações de emergência em que se admite não ser possível controlar a situação num curto espaço de 
tempo e que podem potenciar o desenvolvimento de consequências que excedam a capacidade de controlo 
do nível municipal. Necessária a intervenção conjunta de várias entidades. As entidades intervenientes no 
plano devem garantir o reforço do estado de prontidão. 

 
 

 
Alerta 

Vermelho 

 
Situações de emergência em que presumivelmente não será possível o seu controlo num curto espaço de 
tempo e que excedem a capacidade de controlo do nível municipal. Total empenho das estruturas 
operacionais de protecção civil. Necessidade de uma resposta de nível distrital. 

No entanto, é necessário considerar que para alguns dos riscos constantes no presente plano existem factores que podem 
condicionar negativamente as operações de socorro. Perante a existência de algum dos factores de agravamento constantes na 
tabela seguinte deve ser ponderada a passagem do nível de alerta previamente estabelecido para um nível superior. 

Figura 16 ï Factores de agravamento em função de cada risco 

RISCO FACTORES DE AGRAVAMENTO 

INCÊNDIOS FLORESTAIS 

- previsão de condições meteorológicas adversas para as próximas 24 horas; 

- proximidade de zona com elevado nível de combustível; 

- proximidade de aglomerados populacionais. 

CHEIAS E INUNDAÇÕES - previsão de condições meteorológicas adversas para as próximas horas; 
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- reduzida permeabilidade na zona do sinistro; 

- confluência de vários cursos de água a montante; 

- previsível descarga de barragens a montante; 

- zonas a montante do local da ocorrência com o coberto vegetal destruído; 

- estreitamentos artificias dos canais fluviais próximos a jusante da zona de sinistro; 

- entulhamento ou encanamento dos cursos de água a jusante da área de sinistro. 

MOVIMENTOS DE MASSA 

- previsão de precipitação intensa e contínua nas próximas horas; 

- ausência de vegetação; 

- saturação do solo em água. 

SECAS E ONDAS DE CALOR 
- previsão de agravamento das condições meteorológicas;  

- problemas no abastecimento de água. 

VAGAS DE FRIO, GEADAS E 

NEVÕES 

- previsão de agravamento das condições meteorológicas;  

- falhas de energia eléctrica; 

- populações isoladas devido à queda de neve; 

- problemas relacionados com o abastecimento de água. 

DEGRADAÇÃO DO SOLO 

- utilização incorrecta de técnicas agrícolas; 

- desflorestação e destruição do coberto vegetal; 

- calcamento da lavoura;  

- tráfego de maquinaria pesada; 

- impermeabilização e/ou encharcamento do solo; 

- alteração do perfil do terreno; 

- ocorrência de incêndios; 

- abandono de áreas agrícolas. 

ACIDENTES RODOVIÁRIOS 

- elevado número de vítimas encarceradas; 

- topografia acidentada do terreno; 

- previsão de condições meteorológicas adversas para as próximas horas. 

INCÊNDIOS URBANOS E 

INDUSTRIAIS 

- proximidade de outras indústrias ou aglomerados populacionais; 

- probabilidade de extensão do incêndio a zonas adjacentes; 

- existência de materiais perigosos. 

ACIDENTES NO TRANSPORTE DE 

SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS 

- proximidade de aglomerados populacionais; 

- proximidade de cursos de água; 

- proximidade de condutas de esgoto ou canais de escoamento de águas pluviais. 

COLAPSO DE ESTRUTURAS 
- condições meteorológicas adversas; 

- desencadeamento de outras situações de emergência (efeito dominó). 

No entanto, independentemente dos critérios estabelecidos realça-se que o PMEM pode ser activado por deliberação da CMPC 
quando esta considerar necessário para a prossecução das operações de socorro. 
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8. PROGRAMA DE EXERCÍCIOS 

A realização de exercícios assume uma importância vital na preparação para as situações de emergência, dado que permite 
testar a operacionalidade do plano, exercitar normas e procedimentos, com o intuito de encontrar eventuais falhas e corrigi-las 
antes de uma situação real. 

Dada a importância que os exercícios assumem na preparação para a emergência a sua realização apresenta um carácter 
obrigatório, estando devidamente legislada no artigo 9º da Resolução n.º 25/2008: 

ñ2 ð Excepto se disposto em contrário em legislação sectorial específica, os planos de emergência devem ser objecto 
de exercícios pelo menos bianualmente. 
3 ð Sem prejuízo da periodicidade referida no número anterior, a primeira revisão de um plano de emergência, após a 
publicação da presente directiva, deve ser seguida da realização de um exercício no prazo máximo de 180 dias após a 
aprovação da revisão.ò 

Para cumprimento do estipulado na legislação e para se rotinarem os procedimentos a adoptar numa situação real de 
emergência, os exercícios a realizar devem ser de dois tipos: 

Á Exercício CPX ï realizados em contexto de sala de operações, com o objectivo de testar o estado de prontidão e a 
capacidade de resposta e mobilização dos meios das diversas entidades envolvidas nas operações de emergência; 

Á Exercícios LivEx ï desenvolvem-se missões no terreno, com meios humanos e equipamento, permitindo avaliar as 
disponibilidades operacionais e as capacidades de execução das entidades envolvidas. 

Em termos temporais, os exercícios devem seguir o estipulado na tabela seguinte: 

Figura 17 ï Tipos de exercícios (CPX e LivEX) e momentos temporais 

Tipo de exercício Data 

CPX Um exercício no 1º semestre de cada ano 

LivEX 

Um exercício até 180 dias após a aprovação do plano 

Um exercício no 2º semestre de cada ano 

O planeamento e a realização destes exercícios foram elaborados com base nos tipos de risco que presumivelmente possam 
ocorrer com maior frequência e intensidade no município de Mêda, resultando no seguinte programa de exercícios: 

Figura 18 ï Exercício referente ao risco de movimentos de massa 

TIPO DE EXERCÍCIO CPX ou LivEX 

DATA A definir 
RISCOS ENGLOBADOS NO EXERCÍCIO Movimentos de massa 

OBJECTIVOS A ALCANÇAR 
- Avaliar a resposta dos meios numa situação de busca e salvamento em condições topográficas adversas; 
- Verificar a capacidade de proceder à estabilização de vertentes e desobstrução de acessos; 
- Analisar a capacidade de resposta do serviço de urgência do Hospital Sousa Martins e do Centro de Saúde de Mêda. 

CARACTERÍSTICAS DO CENÁRIO 
Uma derrocada de terras arrastou um autocarro para o fundo de uma ravina. O local é de difícil acesso, o número de vítimas é 
elevado e as condições atmosféricas adversas.  

MEIOS E ENTIDADES A ENVOLVER 

Bombeiros Voluntários de Mêda; GNR; INEM; Hospital Sousa Martins e Centro de Saúde de Mêda; Câmara Municipal de Mêda. 
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Figura 19 ï Exercício referente aos ricos de vagas de frio, geadas e nevões 

TIPO DE EXERCÍCIO CPX ou LivEX 

DATA A definir 

RISCOS ENGLOBADOS NO EXERCÍCIO Vagas de frio, geadas e nevões 

OBJECTIVOS A ALCANÇAR 

- Verificar a capacidade de prestar auxílio às populações isoladas; 
- Monitorizar a população vulnerável que se encontre isolada e se necessário proceder à sua evacuação para locais de abrigo; 
- Testar a capacidade de resposta dos limpa neves; 
- Proceder ao condicionamento de trânsito nas estradas cortadas devido à queda de neve; 
- Identificar as zonas propícias à formação de gelo na estrada e prevenir a ocorrência de acidentes rodoviários. 

CARACTERÍSTICAS DO CENÁRIO 

Um forte nevão isolou várias aldeias localizadas nos pontos mais altos do concelho. Prevê-se que a situação se mantenha por 
vários dias sendo necessário prestar auxílio e efectuar a evacuação da população mais debilitada. A acumulação de neve e gelo 
nas estradas está a causar constrangimentos no trânsito em várias estradas do concelho. 

MEIOS E ENTIDADES A ENVOLVER 

Bombeiros Voluntários de Mêda; GNR; INEM; Câmara Municipal de Mêda; SMPC; Instituto de Meteorologia; Estradas de 
Portugal; Órgãos de Comunicação Social. 

Figura 20 ï Exercício referente aos riscos de seca e ondas de calor 

TIPO DE EXERCÍCIO CPX ou LivEX 

DATA A definir 
RISCOS ENGLOBADOS NO EXERCÍCIO Secas e ondas de calor 

OBJECTIVOS A ALCANÇAR 
- Testar a capacidade de proceder ao abastecimento de água potável à população; 
- Monitorizar os grupos de risco e proceder à evacuação das pessoas mais vulneráveis para instalações climatizadas; 
- Avaliar a capacidade de prestar auxílio à população em época de incêndios florestais. 

CARACTERÍSTICAS DO CENÁRIO 
Num período de seca que se faz sentir com alguma intensidade no concelho de Mêda uma onda de calor veio agravar a 

situação. A escassez de água potável é um problema grave que condiciona o normal funcionamento no município; a população 
mais debilitada mostra claros sinais de desidratação. Simultaneamente, os incêndios florestais registaram um aumento 

significativo e é necessário conciliar esforços, de modo a não descurar o auxílio à população afectada pela onda de calor 
devido à vigilância e combate aos incêndios florestais. 

MEIOS E ENTIDADES A ENVOLVER 

Bombeiros Voluntários de Mêda; GNR; Sapadores Florestais; Câmara Municipal de Mêda; SMPC; Órgãos de Comunicação 
Social; Juntas de Freguesia; INEM 

Figura 21 ï Exercício referente ao risco de incêndios florestais 

TIPO DE EXERCÍCIO CPX ou LivEX 

DATA A definir 
RISCOS ENGLOBADOS NO EXERCÍCIO Incêndios florestais 

OBJECTIVOS A ALCANÇAR 
- Verificar a capacidade de combate e coordenação dos meios para vários focos de incêndio em simultâneo; 
- Avaliar a capacidade dos meios para proceder à abertura de aceiros de emergência; 
- Testar o tempo de resposta para evacuação das populações em risco; 
- Verificar os acessos e a capacidade dos pontos de água para abastecimento de um elevado número viaturas; 
- Testar a capacidade logística necessária para apoiar as forças de intervenção; 
- Testar as comunicações, a organização do teatro de operações e a coordenação com os meios aéreos; 
- Proceder à mobilização de voluntários para efectuar vigilância em zonas ardidas.  

CARACTERÍSTICAS DO CENÁRIO 
O concelho de Mêda está a ser flagelado por dezenas de incêndios florestais. É necessário proceder à evacuação de algumas 
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populações e auxiliar os bombeiros na abertura de aceiros e vigilância. 
MEIOS E ENTIDADES A ENVOLVER 

Bombeiros Voluntários de Mêda; GNR; Sapadores Florestais; Câmara Municipal de Mêda; SMPC; Autoridade Florestal 
Nacional, Órgãos de Comunicação Social; Juntas de Freguesia; INEM. 

Figura 22 ï Exercício referente ao risco de incêndios urbanos e industriais 

TIPO DE EXERCÍCIO CPX ou LivEX 

DATA A definir 
RISCOS ENGLOBADOS NO EXERCÍCIO Incêndios urbanos e industriais 

OBJECTIVOS A ALCANÇAR 
- Avaliar a intervenção dos Bombeiros Voluntários de Mêda; 
- Proceder à evacuação de pessoas do interior do edifício e edifícios adjacentes; 
- Impedir a propagação do incêndio aos edifícios adjacentes, com especial atenção ao posto de combustível; 
- Estabelecer um perímetro de segurança para salvaguardar a população, caso o incêndio afecte o posto de combustível; 
- Avaliar a capacidade de proceder ao realojamento das pessoas afectadas pelo incêndio. 

CARACTERÍSTICAS DO CENÁRIO 
Um incêndio urbano deflagra num prédio de habitação no centro da cidade durante a madrugada. O incêndio atingiu vários 

pisos do edifício e ameaça propagar-se aos edifícios adjacentes. De realçar a existência de vítimas no interior do prédio e de 
um posto de combustível nas imediações. 

MEIOS E ENTIDADES A ENVOLVER 

Bombeiros Voluntários de Mêda; GNR; INEM; Câmara Municipal 

Figura 23 ï Exercício referente ao risco de acidentes no transporte de substâncias perigosas 

TIPO DE EXERCÍCIO CPX ou LivEX 

DATA A definir 
RISCOS ENGLOBADOS NO EXERCÍCIO Acidentes no transporte de substâncias perigosas 

OBJECTIVOS A ALCANÇAR 
- Assegurar a existência de condições de segurança no local para proceder ao socorro da vítima; 
- Estabelecer um perímetro de segurança e proceder ao corte do trânsito; 
- Proceder ao tamponamento da fuga, se possível; 
- Impedir a escorrência da substância perigosa para a linha de água; 
- Proceder à recolha da substância derramada e limpeza do local; 
- Testar procedimentos relativos à intervenção em acidentes com substâncias perigosas. 

CARACTERÍSTICAS DO CENÁRIO 
Despiste de um veículo cisterna de transporte de substâncias perigosas. Verifica-se a existência de derrame da matéria 

perigosa, uma vítima em estado grave e proximidade de uma linha de água. 
MEIOS E ENTIDADES A ENVOLVER 

Bombeiros Voluntários de Mêda; GNR; INEM; SMPC; Órgãos de comunicação social; Entidade responsável pelo transporte; 
outras entidades. 

Figura 24 ï Exercício referente ao risco de acidentes rodoviários 

TIPO DE EXERCÍCIO CPX ou LivEX 

DATA A definir 
RISCOS ENGLOBADOS NO EXERCÍCIO Acidentes rodoviários 

OBJECTIVOS A ALCANÇAR 
- Testar os procedimentos de salvamento e desencarceramento das vítimas em local de topografia adversa; 
- Proceder à instalação de um posto de triagem das vítimas; 
- Verificar a capacidade de resposta das unidades de saúde; 
- Proceder à abertura de corredores de emergência; 
- Testar a capacidade de transporte de um elevado número de vítimas para as unidades hospitalares. 

CARACTERÍSTICAS DO CENÁRIO 
Colisão e despiste de um veículo pesado de passageiros e dois veículos ligeiros de passageiros. O veiculo pesado encontra-se 

fora da estrada, em local de difícil acesso. Elevado número de vítimas, algumas encarceradas. 
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MEIOS E ENTIDADES A ENVOLVER 

Bombeiros Voluntários de Mêda; INEM; GNR; Hospital Sousa Martins; Centro de Saúde de Mêda; Câmara Municipal de Mêda. 

Figura 25 ï Exercício referente ao risco de colapsos de estrutura 

TIPO DE EXERCÍCIO CPX ou LivEX 

DATA A definir 
RISCOS ENGLOBADOS NO EXERCÍCIO Colapso de estruturas 

OBJECTIVOS A ALCANÇAR 
 - Proceder ao aviso e evacuação da população que possa ser afectada pela onda de inundação; 
- Testar a capacidade de prestar apoio logístico à população evacuada; 
 - Proceder ao corte de serviços na zona presumivelmente afectada. 

CARACTERÍSTICAS DO CENÁRIO 
Barragem de Ranhados em risco de ruptura iminente. Necessário evacuar populações em risco. 

MEIOS E ENTIDADES A ENVOLVER 

Bombeiros Voluntários; GNR; INEM; Câmara Municipal de Mêda; Juntas de Freguesia; INAG; Dono de obra 

De realçar que após a realização de cada um dos exercícios deve ser efectuado um briefing com todas as entidades 
intervenientes, para analisar o modo de actuação. Depois de realizado o actual programa de exercícios, deve ser elaborado um 
novo programa com um grau de complexidade mais elevado. 
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PARTE II ð ORGANIZAÇÃO DA RESPOSTA 
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1. CONCEITO DE ACTUAÇÃO 

No município de Mêda a actuação dos agentes de protecção civil, organismos e entidades de apoio, começa muito antes da 
situação de emergência e prolonga-se após esta terminar, resultando num ciclo de trabalho contínuo e essencial para o êxito 
das operações de socorro na fase de emergência. 

Deste modo, pode demarcar-se a actuação das diversas entidades com responsabilidades na protecção civil em cinco fases, 
conforme se apresenta na figura seguinte: 

Figura 26 ï Conceito de actuação 

Prevenção

Mitigação

Preparação

Intervenção

Reabilitação

 

 

Á Prevenção ï nesta fase são analisados os riscos que podem afectar a área do município, de modo a serem 
eliminadas ou reduzidas as causas que estão na sua origem; 

Á Mitigação ï consiste em executar acções que reduzam os efeitos dos riscos, que tenham probabilidade de 
ocorrer; 

Á Preparação ï são realizadas acções que assegurem um estado de prontidão que permita responder de forma 
rápida e eficiente perante a ocorrência de qualquer risco. A realização de exercícios ao plano deve ser efectuada 
nesta fase; 

Á Intervenção ï acções de socorro adoptadas após o acidente grave ou catástrofe, direccionadas primariamente 
para salvar vidas, socorrer as vítimas, atenuar os efeitos da ocorrência e prevenir situações recorrentes; 

Á Reabilitação ï adopção de medidas de modo a repor a normalidade de vida das populações afectadas. 

O Presidente da Câmara Municipal de Mêda é o responsável por desencadear as acções de protecção civil, conforme descrito 
no n.º1 do artigo 35º da Lei nº 27/2006, de 3 de Julho: 

 ñ1 ï Compete ao presidente da Câmara Municipal, no exercício de funções de responsável municipal da política de protecção 
civil, desencadear, na iminência ou ocorrência de acidente grave ou catástrofe, as acções de protecção civil de prevenção, 
socorro, assistência e reabilitação adequadas em cada caso.ò  

É ainda competência do presidente da Câmara Municipal de Mêda declarar a situação de alerta de âmbito municipal e ser 
ouvido pelo Governador Civil para efeito da declaração da situação de alerta de âmbito distrital, quando estiver em causa a área 
do respectivo município (artigo 13º da Lei n.º 27/2006, de 3 de Julho). 
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Para a prossecução das suas funções de responsável municipal da política de protecção civil, o presidente da Câmara Municipal 
de Mêda é apoiado por uma estrutura composta pela Comissão Municipal de Protecção Civil (CMPC), Serviço Municipal de 
Protecção Civil (SMPC), Comandante Operacional Municipal (COM) e pelos restantes agentes de protecção civil de âmbito 
municipal. 

Perante uma situação de acidente grave ou catástrofe é de imediato desencadeado um conjunto de acções que permitam criar 
condições favoráveis ao empenhamento rápido e eficiente dos recursos disponíveis, com o intuito de resolver ou minimizar os 
efeitos decorrentes do acidente grave ou catástrofe. 

Figura 27 ï Estrutura inicial de resposta 

 INTERVENIENTES ATRIBUIÇÕES 

ESTRUTURA 

INICIAL DE 

RESPOSTA 

Presidente da Câmara Municipal de Mêda 

Convoca e preside a CMPC 

Propõe a activação do PMEM 

Comissão Municipal de Protecção Civil Determina o accionamento do PMEM 

Comandante Operacional Municipal Assume a coordenação das operações de socorro 

Serviço Municipal de Protecção Civil Disponibiliza a informação necessária 

Comandante das Operações de Socorro Responsável por comandar as operações no teatro de operações 

Agentes de Protecção Civil, Organismos e Entidades 
de Apoio 

Executam funções específicas  

 

 

1.1. COMISSÃO MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL 

Em cada município existe uma CMPC, que é o órgão responsável por assegurar a articulação entre todas as entidades e 
instituições de âmbito municipal intervenientes nas operações de socorro, de modo a garantir uma gestão eficaz dos meios 
considerados necessários para a resolução da situação decorrente do acidente grave ou catástrofe. 

A CMPC enquanto órgão de coordenação em matéria de protecção civil apresenta as seguintes responsabilidades (n.º3 do 
artigo 3º da Lei 65/2007, de 12 de Novembro): 

Á accionar a elaboração do Plano Municipal de Emergência de Protecção Civil, remetê-lo para aprovação pela 
Comissão Nacional de Protecção Civil e acompanhar a sua execução; 

Á acompanhar as políticas directamente ligadas ao sistema de protecção civil que sejam desenvolvidas por 
agentes públicos; 

Á determinar o accionamento dos planos, quando tal se justifique; 
Á garantir que as entidades e instituições que integram a CMPC accionam, ao nível municipal, no âmbito da sua 

estrutura orgânica e das suas atribuições, os meios necessários ao desenvolvimento das acções de protecção 
civil; 

Á difundir comunicados e avisos às populações e às entidades e instituições, incluindo os órgãos de comunicação 
social. 

A CMPC de Mêda é presidida pelo presidente da Câmara Municipal, na sua ausência ou impedimento será revezado pelo seu 
substituto legal, e apresenta na sua constituição elementos que auxiliam na definição e execução da política de protecção civil, 
nomeadamente: 
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Figura 28 ï Composição da Comissão Municipal de Protecção Civil 

 

É imprescindível que a CMPC funcione num local bem provido de redes de comunicação e com reduzida vulnerabilidade face 
aos principais riscos que afectam o território concelhio. Assim, a CMPC funcionará no edifício da Câmara Municipal de Mêda, 
sito no Largo do Município, 6430 ï 197 Mêda. 

Em alternativa, apresenta-se como local de funcionamento o Quartel dos Bombeiros Voluntários de Mêda, sito na Avenida Gago 
Coutinho e Sacadura Cabral, 6430-198 Mêda. 

 

COMANDANTE OPERACIONAL MUNICIPAL 

O artigo 13º da Lei n.º 65/2007, de 12 de Novembro, veio definir que em cada município passa a existir um Comandante 
Operacional Municipal (COM). 

À data de elaboração do presente plano não se encontra nomeado o COM, no entanto, no plano são salvaguardas todas as 
competências legais atribuídas ao COM, caso no futuro este seja nomeado. Até à data da sua nomeação, algumas das suas 
atribuições serão asseguradas pelo Vice-Presidente, em articulação com o SMPC. 

O COM de Mêda depende hierárquica e funcionalmente do presidente da Câmara Municipal e contribui activamente para o 
aumento de autonomia e socorro a nível municipal, mantendo uma permanente ligação de articulação com o Comandante 
Operacional Distrital (CODIS). 

O âmbito de actuação do COM de Mêda é exclusivamente o território do município e apresenta as seguintes competências 
(artigo 14º da Lei n.º 65/2007, de 12 de Novembro): 

Á acompanhar permanentemente as operações de protecção e socorro que ocorram na área do concelho; 
Á promover a elaboração dos planos prévios de intervenção com vista à articulação de meios face a cenários 

previsíveis; 
Á promover reuniões periódicas de trabalho sobre matérias de âmbito exclusivamente operacional, com os comandantes 

dos corpos de bombeiros; 
Á dar parecer sobre o material mais adequado à intervenção operacional no respectivo município; 
Á comparecer no local do sinistro sempre que as circunstâncias o aconselhem; 

Presidente da Câmara 

Municipal de Mêda 

Comandante Operacional Municipal Serviço Local de Segurança Social de Mêda  

 

Um elemento do posto territorial da GNR de 

Mêda 

Director do Hospital Sousa Martins 

Um elemento do comando dos Bombeiros 

Voluntários de Mêda 

Director do Centro de Saúde de Mêda 

Delegado concelhio de Saúde de Mêda 
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Á assumir a coordenação das operações de socorro de âmbito municipal, nas situações previstas no plano de 
emergência municipal, ou em outras situações de emergência em que estejam empenhados meios de diferentes 
entidades.  

1.2. CENTROS DE COORDENAÇÃO OPERACIONAL 

Os Centros de Coordenação Operacional (CCO), não são estruturas de âmbito municipal, no entanto dado que são o garante do 
funcionamento do Sistema Integrado de Operações de Socorro (SIOPS), importa explicitar a sua composição e competências. 

Os CCO podem ser de âmbito nacional ou distrital, conforme exposto no quadro seguinte: 

Figura 29 ï Centros de Coordenação Operacional 

CENTROS DE COORDENAÇÃO OPERACIONAL 

ÂMBITO DESIGNAÇÃO COORDENAÇÃO 

NACIONAL CCON 

Presidente da ANPC 

(podendo fazer-se substituir pelo 
Comandante Operacional Nacional) 

DISTRITAL CCOD Comandante Operacional Distrital 

A missão dos CCO é assegurar a ligação operacional e a articulação entre todas as entidades e instituições imprescindíveis às 
operações de emergência de protecção civil, com o intuito de garantir os meios considerados adequados à gestão da ocorrência 
em cada caso concreto (artigos 3º e 4º do Decreto-Lei n.º 134/2006, de 25 de Julho). 

De modo a garantir o sucesso da sua missão os CCO apresentam na sua composição representantes das seguintes entidades: 

Figura 30 ï Composição do CCO 

 

Os representantes destas entidades colaboram com o respectivo órgão de coordenação de forma a assegurar a prossecução 
dos seguintes objectivos: 

Composição 
CCO 

Outras entidades  
(que cada ocorrência em concreto venha a 

justificar) 

Forças Armadas 
(desde que possuam meios humanos e 
materiais a colaborar nas operações de 

protecção civil) 

Autoridade Nacional de Protecção Civil Guarda Nacional Republicana 

Instituto Nacional de Emergência Médica Polícia de Segurança Pública 

Autoridade Florestal Nacional Instituto de Meteorologia 
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Estrutura de Comando 

Sectores 

Unidades 

Células 

Divisões 

Grupos 

Á assegurar a coordenação dos recursos e do apoio logístico das operações de socorro, emergência e assistência 
realizadas por todas as organizações integrantes do SIOPS; 

Á proceder à recolha de informação estratégica, relevante para as missões de protecção e socorro, nas organizações 
integrantes dos CCO, bem como promover a sua gestão; 

Á recolher e divulgar, por todos os agentes em razão da ocorrência e do estado de prontidão, informações de carácter 
estratégico essencial à componente de comando operacional táctico; 

Á informar permanentemente a autoridade política respectiva de todos os factos relevantes que possam gerar problemas 
ou estrangulamentos no âmbito da resposta operacional; 

Á garantir a gestão e acompanhar todas as ocorrências, assegurando uma resposta adequada no âmbito do SIOPS. 

1.3. SISTEMA DE GESTÃO DE OPERAÇÕES 

ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE OPERAÇÕES 

O sistema de gestão de operações aplicável ao município de Mêda é um sistema que se desenvolve de uma forma modular, de 
acordo com a importância e o tipo de ocorrência, expandindo ou retraindo a sua estrutura de acordo com a complexidade da 
situação, aplicando deste modo o sistema padronizado no Decreto-Lei n.º 134/2006, de 25 de Julho ï Sistema Integrado de 
Operações de Protecção e Socorro (SIOPS). 

Este sistema de gestão de operações permite uma gestão flexível do teatro de operações, que tem como base uma estrutura de 
comando destinada a funcionar sem ambiguidades sob o conceito de comando único, ou seja, em cada momento existe apenas 
um elemento a comandar.  

Deste modo, a primeira função a ser estabelecida no teatro de operações, e a única de carácter obrigatório, é a de Comandante 
das Operações de Socorro (COS), que deve ser assumida pelo chefe da primeira força de socorro de uma qualquer das 
organizações integrantes do SIOPS a chegar ao local. 

Após estabelecida a função de COS, todo o desenvolvimento da operação será sua responsabilidade, ficando a seu cargo a 
responsabilidade de expandir ou retrair o sistema de comando e controlo das operações de socorro. O sistema evolutivo de 
comando e controlo da operação, pode expandir ou retrair, de acordo com a complexidade da situação e por decisão do COS, 
tendo por base as seguintes estruturas piramidais: 

Figura 31 ï Sistema evolutivo de comando e controlo da operação (estruturas piramidais) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrutura de Comando 

Unidades 

Equipas 

MAIOR COMPLEXIDADE 

MENOR COMPLEXIDADE 
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De realçar que a relação ideal na estrutura piramidal em termos de supervisor e recurso é de 1:5, devendo ser desenvolvida de 
acordo com esta relação e consoante a complexidade de cada ocorrência. 

Este sistema de gestão de operações deve ser utilizado para qualquer ocorrência, independentemente da sua complexidade e 
proporção, dado que entre uma ocorrência mais complexa e uma menos complexa apenas difere o desenvolvimento da sua 
organização. 

À medida que forem chegando recursos, ou por necessidade de substituição, poderá ser efectuada uma transferência de 
comando no teatro de operações, sendo que esta deve ser sempre antecedida de um briefing, onde deve ser feita a transmissão 
das seguintes informações ao graduado que vai assumir a função de COS: 

Figura 32 ï Briefing de transferência de comando 

BRIEFING DE TRANSFERÊNCIA DE COMANDO 

Informações a transmitir ao 
graduado que vai assumir a 

função de COS 

Localização e extensão da ocorrência 

Plano de acção 

Progressos obtidos na execução dos objectivos tácticos 

Considerações sobre a segurança do pessoal 

Localização dos meios e tarefas distribuídas  

Necessidade de reforços 

As informações constantes da tabela devem ser transmitidas, se possível, pessoalmente, entre o graduado que vai deixar a 
função de COS e o graduado que a vai assumir. É necessário também efectuar uma notificação da substituição a toda a 
estrutura operacional presente. 

 

POSTO DE COMANDO OPERACIONAL 

Com o aumento de complexidade da situação e o respectivo desenvolvimento da organização do teatro de operações, o COS 
pode necessitar de apoio na preparação das decisões e na articulação dos meios no teatro de operações, deste modo, pode ser 
auxiliado por três oficiais e pelo Posto de Comando Operacional (PCO). 

Os três oficiais de ligação colaboram directamente com o COS, ficando um como adjunto para a segurança, outro para as 
relações públicas e outro para a ligação com outras entidades. 

Enquanto que o PCO é o órgão director das operações no local da ocorrência e apresenta como missões genéricas as seguintes 
(artigo 15º do Decreto-Lei nº 134/2006, de 25 de Julho): 

Á recolha e o tratamento operacional das informações; 
Á preparação das acções a desenvolver; 
Á formulação e a transmissão de ordens, directrizes e pedidos; 
Á controlo da execução das ordens; 
Á manutenção das capacidades operacionais dos meios empregues; 
Á gestão dos meios de reserva. 
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Para o efectivo cumprimento das missões que lhe estão atribuídas, o PCO apresenta uma estrutura composta por três células, 
cada uma com funções específicas e directamente coordenadas pelo COS, conforme explicitado na figura seguinte: 

 

Figura 33 ï Posto de comando operacional 

 

As células do PCO apresentam responsabilidades distintas, no entanto partilham informação entre si e trabalham com o único 
propósito de auxiliar o COS a alcançar os seus objectivos. 

 

CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE OPERAÇÕES 

O sistema de gestão de operações apresenta uma configuração que assenta em três níveis distintos: 

Á nível estratégico; 
Á nível táctico;  
Á nível de manobra.  

Para um correcto funcionamento é necessário que estes três níveis executem as suas missões e apresentem uma correcta 
articulação entre si, conforme explicitado no esquema seguinte: 

Comandante das Operações de Socorro 

Célula de Planeamento Célula de Combate Célula de Logística 

o Recolhe, avalia, 
processa e difunde 
informações; 

o Transmite 
imediatamente as 
informações mais 
críticas. 

 

o Gere directamente as 
actividades e as 
prioridades tácticas; 

o Responsável pela 
segurança e bem-estar 
do pessoal directamente 
ligado ao objectivo 
principal, que é a 
supressão da ocorrência. 

 

o Providencia e gere todas as 
necessidades em abastecimentos e 
equipamentos; 

o Providencia alimentação e 
abastecimentos similares; 

o Providencia combustíveis e apoio 
mecânico; 

o Providencia o apoio sanitário ao 
pessoal, incluindo, o necessário à sua 
recuperação física; 

o Obtém equipamento especializado e 
especialistas para o posto de comando 
operacional. 

 

POSTO DE COMANDO OPERACIONAL 
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Figura 34 ï Sistema de gestão de operações 

 

 

PLANO ESTRATÉGICO DE ACÇÃO 

A elaboração do plano estratégico de acção (PEA) é uma das competências do nível estratégico e deve ser elaborado no 
momento da resposta, dado que é a base do desenvolvimento da organização no teatro de operações. O PEA tem um ciclo de 
vida a que se chama período operacional, ao fim do qual deve ser revisto e adaptado às novas necessidades. Do plano de 
acção deverão constar os seguintes conteúdos: 

- Determinação da estratégia apropriada; 

- Estabelecimento dos objectivos gerais da operação; 

- Definição de prioridades; 

- Elaboração e actualização do plano estratégico de acção; 

- Recepção e colocação de meios de reforço; 

- Previsão e planeamento de resultados; 

- Fixação de objectivos específicos a nível táctico. 

 

Nível Táctico 

(Objectivos operacionais) 

Nível de Manobra 

(Tarefas específicas) 

O nível táctico tem por missão dirigir as actividades operacionais de modo a alcançar os 

objectivos definidos no nível estratégico. 

 

São determinadas as tarefas específicas e executadas de acordo com os objectivos 

tácticos.  

 

 

Os resultados alcançados no 
nível de manobra são 

constantemente analisados 
pelo nível estratégico, e se se 

verificar necessário é 
reformulado o plano de acção. 

 

Nível Estratégico 

(Comando das operações) 
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Figura 35 ï Conteúdos que devem constar no Plano Estratégico de Acção 

 

 

DELIMITAÇÃO DAS ZONAS DE INTERVENÇÃO 

De modo a simplificar as acções e garantir mais facilmente o reconhecimento dos intervenientes num teatro de operações é 
importante proceder à delimitação do mesmo por zonas de intervenção diferenciadas. As zonas de intervenção correspondem a 
áreas circulares, de amplitude variável e adaptadas às circunstâncias e à configuração do terreno, compreendendo quatro zonas 
distintas: 

Á zona de sinistro; 
Á zona de apoio; 
Á zona de concentração e reserva; 
Á zona de recepção de reforços. 

As quatro zonas de intervenção organizam-se do seguinte modo: 

CONTEÚDO DESCRIÇÃO 

Objectivos 

Estratégias 

Organização 

Recursos requeridos 

Tácticas 

Comando único 

Fixados pelo COS. 

Formas de obter o resultado esperado. 

Definição de como se irá organizar a estrutura modular e como se 

estabelecerão as dependências hierárquicas. 

Identificação dos recursos necessários expectáveis. 

Definição de quem, o quê, onde e quando. 

Para cada teatro de operações só existirá um COS, mesmo que o teatro 
de operações ocorra numa área onde existam várias instituições com 

competência técnica e jurisdicional. 
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Figura 36 ï Zonas de intervenção (ZS, ZA, ZCR e ZRR) 

 

 

SECTORIZAÇÃO DO TEATRO DE OPERAÇÕES 

Os teatros de operações poderão ainda organizar-se em sectores, repartindo a zona de sinistro em áreas com gestão própria, 
conforme o tipo de acidente e as operações estratégicas consideradas. A figura seguinte apresenta uma possível repartição do 
teatro de operações em sectores: 

A repartição do teatro de operações deve ocorrer logo que seja previsível que o 
número de meios envolvidos exceda a capacidade de controlo directo do COS. 
Esta repartição irá reduzir a necessidade de controlo directo da operação por um 
único graduado, e assim ficará cada sector do teatro de operações com um único 
responsável. Deste modo, o COS poderá comunicar com os comandantes de 
sectores, ao invés de o fazer com cada uma das equipas envolvidas. 

De realçar que o estabelecimento dos sectores deve dividir racionalmente o 
teatro de operações, tendo em conta as necessidades reais da operação e a 
distribuição dos meios. 

 

 

ESTRUTURA DO SISTEMA DE GESTÃO DE OPERAÇÕES (SGO) 

Sistematizando todos os conceitos anteriormente explicitados, e de acordo com o Decreto-Lei n.º 134/2006, de 25 de Julho, o 
sistema de gestão de operações no município de Mêda apresenta a seguinte estrutura: 

 

 

 
ZS 

ZA 

ZCR 

Zona de sinistro (ZS): Local de maior perigo e de acesso 
restrito, onde se desenvolve a ocorrência e se encontram 
exclusivamente os meios necessários à intervenção directa. 
Está sobre a responsabilidade exclusiva do PCO. 

 

Zona de apoio (ZA): Zona adjacente à ZS, de acesso 
condicionado e onde se encontram os meios de apoio e 
logísticos estritamente necessários ao suporte dos meios 
de intervenção directa. Podem também estar estacionados 
nesta zona os meios de intervenção para resposta imediata. 

 

Zona de concentração e reserva (ZCR): Zona onde estão 
localizados temporariamente os meios e recursos 
disponíveis sem missão imediata atribuída. Nesta zona 
localiza-se um sistema de apoio logístico e de assistência 
pré-hospitalar e é onde se efectuam as concentrações e 
trocas de recursos pedidas pelo PCO. 

 

Zona de recepção de reforços (ZRR): Zona 
de controlo e apoio logístico para onde se 
dirigem os meios que se deslocam para o 
teatro de operações antes de atingirem a 
ZCR. Está sob a responsabilidade do CCOD. 

 

 Sector  

Alfa 

Sector  

Bravo 

Sector  

Charlie 

Sector  

Delta 
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Figura 37 ï Estrutura do sistema de gestão de operações 

 

POSTO DE COMANDO OPERACIONAL 

Zona de Sinistro 

Meios e recursos 

Célula de 
Planeamento 

Ponto de situação 

Documentação 

Transportes 

Unidades 

Equipas 

Grupos 

Divisões 

Sectores 

Zona de Apoio 

Célula de 

Combate 

Célula de 

Logística 

Especialistas 

Desmobilização 

Instalações 

Abastecimentos 

Alimentação 

Manutenção de 

equipamentos 

Combustíveis 

Comunicações 

Nível 

Manobra 

Nível 

Táctico 

Nível 

Estratégico 

Comandante das Operações de Socorro 

 

Adjunto para a ligação 

com outras entidades 

 

Adjunto para as 

relações públicas 

Adjunto para 

a segurança 

Transportes 

Instalações 

Abastecimentos 

Alimentação 

Zona de Concentração 
e Reserva 
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2. EXECUÇÃO DO PLANO 

A execução do PMEM pressupõe um empenhamento rápido, eficiente e coordenado de todos os meios disponíveis e dos meios 
de reforço externos que venham a ser obtidos. 

Deste modo, face à ocorrência ou iminência de ocorrência de acidente grave ou catástrofe que requeira um correcto 
empenhamento das várias forças intervenientes, o Presidente da Câmara Municipal convoca a CMPC e propõe a activação do 
PMEM. 

Após a CMPC determinar o accionamento do PMEM, a estrutura operacional responsável por assegurar a prossecução das 
operações de emergência, apresenta a seguinte composição: 

Figura 38 ï Estrutura operacional 

 

No que respeita à estrutura dos meios operacionais a empenhar na resposta à emergência, após a activação do PMEM serão 
requeridos todos os meios necessários, pertencentes aos agentes de protecção civil, entidades e organismos de apoio, ou 
privados com os quais existam protocolos e, ainda, outros provenientes de ajuda externa. 

A utilização dos meios é administrada pela CMPC e, depois de solicitados, geridos pelo PCO, consoante as necessidades das 
operações. 

Relativamente à execução do plano, irá processar-se em duas fases: a fase de emergência e a fase de reabilitação. Neste 
sentido, apresentam-se nos pontos seguintes as principais medidas de actuação a adoptar pelas forças intervenientes em cada 
uma das fases de execução do plano.  

 

CNOS 

CDOS 

CMPC 

CCOD 

Serviços médicos e transporte de vítimas 

Procedimentos de evacuação 

Gestão da informação 

Comunicações 

Logística 

Administração de meios e recursos 

Manutenção da ordem pública 

Socorro e salvamento 

Serviços mortuários 
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2.1. FASE DE EMERGÊNCIA 

Esta fase de emergência compreende as acções de resposta adoptadas e desenvolvidas imediatamente após a ocorrência de 
um acidente grave ou catástrofe, destinadas a providenciar a minimização dos impactos resultantes do acidente grave ou 
catástrofe. A intervenção durante a fase de emergência, independentemente da situação, desenvolve-se de forma crescente de 
acordo com a gravidade e complexidade da situação. Deste modo, o COS ao chegar ao local efectua as seguintes acções: 

Á identificação do local e da tipologia de risco; 
Á avaliação da intensidade da ocorrência; 
Á perspectivar os danos expectáveis para a população, bens e ambiente. 

Após avaliar a situação e definir se é uma situação normal, de alerta ou de emergência, o COS procede conforme o exposto no 
esquema seguinte: 

Figura 39 ï Procedimentos da situação normal, de alerta e de emergência 

 

Situação normal Situação de alerta Situação de emergência 

Situação 

controlada 
Situação 

não 
controlada 

Fim da 

ocorrência 

Situações rotineiras. Os 
diversos agentes de 
protecção civil encontram-se 
em condições de resolver a 
situação através de recursos 
próprios. 

Situações que podem potenciar o 
desenvolvimento de consequências 
mais gravosas. É necessário promover 
uma actuação concertada e articulada 
dos vários meios a empenhar. 

Aviso ao Presidente da Câmara 
Municipal, CMPC, COM e SMPC. 

 

Declaração da situação de alerta de 
âmbito municipal. 

 

Verificar se existem no concelho os 
meios necessários para fazer face à 

ocorrência. 
 

Estabelecer PCO e accionar o aviso 

às populações em risco. 

Situação 

controlada 
Situação 

não 
controlada 

Fim da 

ocorrência 

Situações de emergência que exigem o 
total empenhamento das estruturas 
operacionais de protecção civil. 
 

Seguir o definido no Sistema de Gestão 
de Operações anteriormente 
apresentado (ponto 2.1.3). 

 

Proceder à evacuação das populações 
em risco. 

 

Fazer ponto de situação, sempre que se 
considere necessário, ao CODIS. 

 

Situação 

controlada 

Fim da 

ocorrência 

Situação 
não 

controlada 

Controlo da 
situação através de 
estruturas distritais 

(CCOD e CDOS) 

Solicitar VPCC ou VCOC para o local e 
outros meios que sejam necessários. 

 

Activação do PMEM 
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Sem prejuízo do exposto no esquema anterior, existem alguns procedimentos específicos a adoptar consoante a tipologia de 
risco ocorrido. Apresentam-se assim as acções imediatas a adoptar e as entidades a notificar perante a ocorrência dos principais 
riscos que presumivelmente possam ocorrer no território do município: 

Figura 40 ï Acções imediatas a adoptar e autoridades a notificar na iminência de uma ocorrência (movimentos de massa) 

MOVIMENTOS DE MASSA 

Acções imediatas 

- Verificar/perspectivar a existência de danos na população, bens ou ambiente; 

- Verificar se é necessário proceder à evacuação das populações em risco; 

- Proceder à inspecção da zona afectada (verificar a existência de perigos adicionais); 

- Estabelecer perímetro de segurança; 

- Requerer os meios materiais e humanos necessários; 

- Efectuar o condicionamento do trânsito (abertura de corredores de emergência); 

- Proceder à estabilização de emergência de vertentes; 

- Assegurar o socorro e salvamento das vítimas; 

- Assegurar a assistência básica às populações afectadas; 

- Transmitir informações à população. 

Autoridades, 
entidades e 

organismos a 
notificar 

- Bombeiros Voluntários de Mêda; 

- GNR de Mêda; 

- INEM; 

- Centro de Saúde de Mêda; 

- Hospital Sousa Martins; 

- COM de Mêda; 

- Câmara Municipal de Mêda; 

- SMPC de Mêda; 

- CMPC de Mêda; 

- Gabinete de Medicina Legal da Guarda; 

- IPSSôs; 

- Empresas responsáveis pelo abastecimento de electricidade, água e gás; 

- Empresas privadas que possuam equipamentos de extracção e remoção de terras. 

Figura 41 ï Acções imediatas a adoptar e autoridades a notificar na iminência de uma ocorrência (ondas de calor e secas) 

ONDAS DE CALOR E SECAS 

Acções imediatas 

- Identificar, localizar e monitorizar as áreas de intervenção mais vulneráveis (pessoas isoladas, residentes em 
lares de idosos e frequentadores de centros de dia e infantários); 

- Manter contacto regular com o Centro de Saúde de Mêda e outras entidades que possam avaliar o 
impacto da onda de calor na população; 

- Proceder à inspecção da zona afectada (verificar a existência de perigos adicionais); 

- Requerer os meios materiais e humanos necessários; 

- Transportar da população mais vulnerável para locais climatizados; 

- Proceder à racionalização da água potável, se necessário; 

- Assegurar a assistência básica às populações afectadas; 

- Vigiar a qualidade da água para consumo humano; 

- Estar atento a possíveis agravamentos das condições meteorológicas; 



34 
PMEPC de Mêda 
 

- Transmitir informações à população. 

Autoridades, 
entidades e 

organismos a 
notificar 

- Bombeiros Voluntários de Mêda; 

- GNR de Mêda; 

- INEM; 

- Centro de Saúde de Mêda; 

- Hospital Sousa Martins; 

- COM de Mêda; 

- Câmara Municipal de Mêda; 

- SMPC de Mêda; 

- CMPC de Mêda; 

- IPSSôs; 

- IM. 

Figura 42 ï Acções imediatas a adoptar e autoridades a notificar na iminência de uma ocorrência (vagas de frio, geadas e nevões) 

VAGAS DE FRIO, GEADAS E NEVÕES 

Acções imediatas 

- Identificar, localiza e monitorizar as áreas de intervenção mais vulneráveis (pessoas isoladas, residentes em 
lares de idosos e frequentadores de centros de dia e infantários); 

- Distribuir de agasalhos à população mais necessitada; 

- Manter contacto regular com o Centro de Saúde de Mêda e outras entidades que possam avaliar o 
impacto da vaga de frio na população; 

- Proceder à inspecção da zona afectada (verificar a existência de perigos adicionais); 

- Identificar e assinalar os locais de maior perigo; 

- Proceder à distribuição de sal nas estradas;  

- Requerer os meios materiais e humanos necessários; 

- Transportar a população mais vulnerável para locais climatizados; 

- Assegurar a assistência básica às populações afectadas; 

- Estar atento a possíveis agravamentos das condições meteorológicas; 

- Transmitir informações à população. 

Autoridades, 
entidades e 

organismos a 
notificar 

- Bombeiros Voluntários de Mêda; 

- GNR de Mêda;  

- INEM; 

- Centro de Saúde de Mêda; 

- Hospital Sousa Martins; 

- COM de Mêda; 

- Câmara Municipal de Mêda; 

- SMPC de Mêda; 

- CMPC de Mêda; 

- IPSSôs; 

- IM; 

- Estradas de Portugal. 
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Figura 43 ï Acções imediatas a adoptar e autoridades a notificar na iminência de uma ocorrência (incêndios florestais) 

INCÊNDIOS FLORESTAIS 

Acções imediatas 

- Verificar/perspectivar a existência de danos na população, bens ou ambiente; 

- Verificar se é necessário proceder à evacuação das populações em risco; 

- Proceder à inspecção da zona afectada (verificar a existência de perigos adicionais); 

- Estabelecer perímetro de segurança; 

- Requerer os meios materiais e humanos necessários; 

- Solicitar, se necessário, meios aéreos ao CDOS da Guarda; 

- Condicionar a circulação nas vias de acesso às zonas afectadas; 

- Assegurar o socorro e salvamento das vítimas; 

- Definir zonas do teatro de operações e locais de abastecimento; 

- Assegurar a assistência básica às populações afectadas; 

- Estar atento a possíveis agravamentos das condições meteorológicas; 

- Vigiar possíveis focos secundários; 

- Proceder ao corte do fornecimento de serviços (gás e electricidade); 

- Transmitir informações à população. 

Autoridades, 
entidades e 

organismos a 
notificar 

- Bombeiros Voluntários de Mêda; 

- GNR de Mêda; 

- Sapadores Florestais; 

- INEM; 

- Centro de Saúde Mêda; 

- COM de Mêda; 

- Câmara Municipal de Mêda; 

- SMPC de Mêda; 

- CMPC de Mêda; 

- Juntas de Freguesia do concelho de Mêda; 

- AFN; 

- IM; 

- Empresas responsáveis pelo abastecimento de electricidade, água e gás; 

- Poderão ser envolvidas outras entidades cuja a actuação/colaboração seja considerada pertinente. 

Figura 44 ï Acções imediatas a adoptar e autoridades a notificar na iminência de uma ocorrência (acidentes rodoviários) 

ACIDENTES RODOVIÁRIOS 

Acções imediatas 

- Verificar o tipo de acidente e a sua extensão; 

- Identificar os perigos imediatos e garantir as condições de segurança para as forças de intervenção; 

- Identificar o número e o estado das vítimas; 

- Estabelecer perímetro de segurança; 

- Formular um plano de acção; 

- Requerer os meios materiais e humanos necessários; 

- Assegurar o socorro e salvamento das vítimas; 

- Condicionar a circulação (abertura de corredores de emergência); 

- Assegurar um correcto posicionamento das viaturas na zona do sinistro (zona de trabalho interior e 
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exterior); 

- Solicitar, se necessário, transporte aéreo dos feridos; 

- Fazer a triagem dos feridos e encaminhá-los para os locais mais adequados; 

- Informar previamente as unidades de saúde que irão receber as vítimas; 

- Transmitir informações à população. 

Autoridades, 
entidades e 

organismos a 
notificar 

- Bombeiros Voluntários de Mêda; 

- GNR de Mêda; 

- INEM; 

- Centro de Saúde de Mêda; 

- Hospital Sousa Martins; 

- COM de Mêda; 

- Câmara Municipal de Mêda; 

- SMPC de Mêda; 

- CMPC de Mêda; 

- Empresas responsáveis pela remoção dos veículos acidentados; 

- Poderão ser envolvidas outras entidades cuja actuação/colaboração seja considerada pertinente. 

Figura 45 ï Acções imediatas a adoptar e autoridades a notificar na iminência de uma ocorrência (acidentes no transporte de substâncias 
perigosas) 

ACIDENTES NO TRANSPORTE DE SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS 

Acções imediatas 

- Identificar a substância ou substâncias envolvidas no acidente; 

- Avaliar a situação e adoptar uma atitude ofensiva ou defensiva; 

- Adequar o tipo de intervenção à substância perigosa existente; 

- Identificar os perigos imediatos e garantir as condições de segurança para as forças de intervenção; 

- Suprimir as fontes de ignição, não fumar nem deixar fumar ou foguear; 

- Identificar o número e  as condições das vítimas; 

- Estabelecer perímetro de segurança e zonas de intervenção (zona 0, zona 1 e zona 2); 

- Respeitar as distâncias mínimas de segurança estabelecidas; 

- Formular um plano de acção; 

- Requerer os meios materiais e humanos necessários; 

- Solicitar, caso seja necessário, a mobilização do Veículo de Protecção Multiriscos Especial de Santa 
Maria da Feira; 

- Posicionar as forças intervenientes sempre do lado de onde sopra o vento; 

- Proceder ao estancamento do derrame, caso exista;  

- Tentar impedir o derramamento de produtos para linhas de agua, esgotos, etc.; 

- Prestar o socorro e salvamento das vítimas após estarem garantidas as condições de segurança para as 
forças de intervenção; 

- Condicionar a circulação (abertura de corredores de emergência); 

- Transmitir informações à população. 

Nota: Caso o corpo de bombeiros não disponha de meios humanos devidamente equipados 
e treinados para intervenção em todo o tipo de acidentes com matérias perigosas, poderá e deverá 
mesmo limitar-se à atitude defensiva (evacuação e isolamento da área sinistrada). 

Autoridades, 
entidades e 

- Bombeiros Voluntários de Mêda; 

- GNR de Mêda; 
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organismos a 
notificar 

- INEM; 

- Centro de Saúde de Mêda; 

- Hospital Sousa Martins; 

- COM de Mêda; 

- Câmara Municipal de Mêda; 

- SMPC de Mêda; 

- CMPC de Mêda; 

- Empresa responsável pelo transporte da substância perigosa; 

- APA; 

- Poderão ser envolvidas outras entidades cuja a actuação/colaboração seja considerada pertinente. 

Figura 46 ï Acções imediatas a adoptar e autoridades a notificar na iminência de uma ocorrência (colapso de estruturas) 

COLAPSO DE ESTRUTURAS 

Acções imediatas 

- Verificar/perspectivar a existência de danos na população, bens ou ambiente; 

- Verificar se é necessário proceder à evacuação das populações em risco; 

- Accionar o aviso de evacuação à população (caso se trate da barragem de Ranhados); 

- Proceder à inspecção da zona afectada (verificar a existência de perigos adicionais); 

- Estabelecer perímetro de segurança; 

- Requerer os meios materiais e humanos necessários; 

- Condicionar a circulação nas vias de acesso às zonas afectadas; 

- Proceder à estabilização de emergência das infra-estruturas afectadas; 

- Assegurar o socorro e salvamento das vítimas; 

- Assegurar a assistência básica às populações afectadas; 

- Proceder ao corte do fornecimento de serviços (água, gás e electricidade), se necessário; 

- Transmitir informações à população. 

Autoridades, 
entidades e 

organismos a 
notificar 

- Bombeiros Voluntários de Mêda; 

- GNR de Mêda; 

- INEM; 

- Centro de Saúde de Mêda; 

- Hospital Sousa Martins; 

- COM de Mêda; 

- Câmara Municipal de Mêda; 

- SMPC de Mêda; 

- CMPC de Mêda; 

- IPSSôs; 

- INAG (caso a estrutura esteja instalada numa linha de água); 

- Poderão ser envolvidas outras entidades cuja a actuação/colaboração seja considerada pertinente. 

Figura 47 ï Acções imediatas a adoptar e autoridades a notificar na iminência de uma ocorrência (incêndios urbanos e industriais) 

INCÊNDIOS URBANOS E INDUSTRIAIS 

Acções imediatas - Verificar a existência de vítimas ou pessoas em perigo, tipo de construção e respectiva ocupação, área e 
altura do edifício, capacidade local para abastecimento de água, condições de acesso e existência de 
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matérias perigosas; 

- Assegurar o socorro e salvamento das vítimas; 

- Estabelecer perímetro de segurança; 

- Requerer os meios materiais e humanos necessários; 

- Proceder à evacuação da população nas habitações adjacentes (caso existam); 

- Efectuar o estabelecimento dos meios de acção; 

- Impedir a progressão livre do incêndio, evitando que este alastre a áreas contíguas expostas aos seus 
efeitos; 

- Condicionar a circulação nas vias de acesso às zonas afectadas; 

- Assegurar a assistência básica às populações afectadas; 

- Proceder ao corte do fornecimento de serviços (água, gás e electricidade), se necessário; 

- Transmitir informações à população. 

Autoridades, 
entidades e 

organismos a 
notificar 

- Bombeiros Voluntários de Mêda; 

- GNR de Mêda; 

- INEM; 

- Centro de Saúde de Mêda; 

- Hospital Sousa Martins; 

- COM de Mêda; 

- Câmara Municipal de Mêda; 

- SMPC de Mêda; 

- CMPC de Mêda; 

- IPSSôs; 

- Poderão ser envolvidas outras entidades cuja actuação/colaboração seja considerada pertinente. 

As missões de cada um dos agentes de protecção civil, organismos e entidades de apoio encontram-se definidas no ponto 3.2. 

Os critérios relativos à mobilização de recursos são os seguintes: 

Á serão requeridos todos os meios materiais e humanos dos agentes de protecção civil, entidades e organismos 
de apoio do concelho considerados necessários para controlar a situação; 

Á em situações com um elevado número de vítimas ou vítimas de gravidade elevada será requisitada a presença 
do INEM; 

Á perante a inexistência ou insuficiência dos meios dos agentes de protecção civil, entidades e organismos de 
apoio serão requeridos os meios de entidades privadas com as quais existam protocolos de cooperação; 

Á dada a inexistência ou insuficiência de meios considerados necessários para o controlo da situação no concelho 
serão solicitados ao CDOS da Guarda o envio de meios exteriores ao concelho. 
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2.2. FASE DE REABILITAÇÃO 

Após o controlo da situação de emergência é necessário proceder à reposição urgente da normalização das condições de vida 
das populações atingidas, iniciando-se neste momento a fase de reabilitação. 

Consoante a tipologia de risco que originou a situação de emergência devem ser consideradas as seguintes acções: 

Figura 48 ï Acções a concretizar e entidades a envolver após uma ocorrência (movimentos de massa) 

MOVIMENTOS DE MASSA 

Acções a 
concretizar 

- Identificar infra-estruturas que apresentem danos estruturais; 

- Proceder à estabilização/demolição das infra-estruturas afectadas; 

- Reparar as condutas danificadas; 

- Assegurar a manutenção da ordem pública nas áreas afectadas; 

- Restabelecer os serviços de electricidade, água e gás; 

- Desobstruir e reparar as vias afectadas; 

- Remover destroços ou entulho; 

- Proceder à estabilização de encostas; 

- Promover o regresso da população, bens e animais deslocados; 

- Avaliar e quantificar os danos pessoais e materiais; 

- Adoptar medidas preventivas. 

Autoridades, 
entidades e 

organismos a 
envolver 

- Técnicos do LNEC; 

- Câmara Municipal de Mêda; 

- SMPC de Mêda; 

- Empresas de fornecimento de electricidade, água e gás; 

- Estradas de Portugal; 

- Autoridade Florestal Nacional; 

- Bombeiros Voluntários de Mêda; 

- GNR de Mêda; 

- Serviço Local de Segurança Social de Mêda; 

- Empresas de transportes colectivos de Mêda; 

- Empresas privadas que possuam equipamentos de extracção e remoção de terras; 

- Poderão ser envolvidas outras entidades cuja actuação/colaboração seja considerada pertinente. 

Figura 49 ï Acções a concretizar e entidades a envolver após uma ocorrência (ondas de calor e secas) 

ONDAS DE CALOR E SECAS 

Acções a 
concretizar 

- Efectuar recomendações à população; 

- Promover o regresso da população mais vulnerável que tenha sido deslocada deslocados; 

- Vigiar as reservas e a qualidade de água para consumo; 

- Garantir as necessidades básicas da população afectada; 

- Avaliar e quantificar os danos pessoais e materiais. 

Autoridades, - Câmara Municipal de Mêda; 
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entidades e 
organismos a 

envolver 

- SMPC; 

- INAG; 

- Bombeiros Voluntários de Mêda; 

- Empresas de transportes colectivos de Mêda; 

- Poderão ser envolvidas outras entidades cuja actuação/colaboração seja considerada pertinente. 

Figura 50 ï Acções a concretizar e entidades a envolver após uma ocorrência (vagas de frio, geadas e nevões) 

VAGAS DE FRIO, GEADAS E NEVÕES 

Acções a 
concretizar 

- Efectuar recomendações à população; 

- Proceder à abertura de estradas cortadas devido à neve e ao gelo; 

- Promover o regresso da população mais vulnerável que tenha sido deslocada; 

- Garantir as necessidades básicas da população afectada; 

- Vigiar os locais identificados como sendo de maior perigo; 

- Avaliar e quantificar os danos pessoais e materiais. 

Autoridades, 
entidades e 

organismos a 
envolver 

- Câmara Municipal de Mêda; 

- SMPC; 

- Bombeiros Voluntários de Mêda; 

- Empresas de transportes colectivos de Mêda; 

- Estradas de Portugal; 

- Poderão ser envolvidas outras entidades cuja actuação/colaboração seja considerada pertinente. 

Figura 51 ï Acções a concretizar e entidades a envolver após uma ocorrência (incêndios florestais) 

INCÊNDIOS FLORESTAIS 

Acções a 
concretizar 

- Vigiar a área ardida; 

- Restabelecer os serviços de electricidade, água e gás; 

- Garantir as necessidades básicas da população afectada; 

- Promover o regresso da população, bens e animais deslocados; 

- Avaliar e quantificar os danos pessoais e materiais; 

- Proceder à reflorestação da área afectada; 

- Adoptar medidas preventivas. 

Autoridades, 
entidades e 

organismos a 
envolver 

- Câmara Municipal de Mêda; 

- SMPC; 

- Empresas de fornecimento de electricidade e gás; 

- Sapadores Florestais; 

- Autoridade Florestal Nacional; 

- Bombeiros Voluntários de Mêda; 

- GNR de Mêda; 

- Juntas de Freguesia do concelho de Mêda; 

- Empresas de transportes colectivos de Mêda; 

- Serviço Local de Segurança Social de Mêda; 

- Poderão ser envolvidas outras entidades cuja a actuação/colaboração seja considerada pertinente. 



41 
PMEPC de Mêda 
 

Figura 52 ï Acções a concretizar e entidades a envolver após uma ocorrência (acidentes no transporte de substâncias perigosas) 

ACIDENTES NO TRANSPORTE DE SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS 

Acções a 
concretizar 

- Proceder à trasfega de substância que ainda se encontra na viatura acidentada; 

- Limpar o pavimento no local do sinistro; 

- Inspeccionar a área afectada; 

- Restabelecer a circulação; 

- Avaliar e quantificar os danos pessoais e materiais; 

- Adoptar medidas preventivas. 

Autoridades, 
entidades e 

organismos a 
envolver 

- Câmara Municipal de Mêda; 

- SMPC; 

- Delegado concelhio de saúde; 

- Bombeiros Voluntários de Mêda; 

- GNR de Mêda; 

- APA; 

- Empresa responsável pelo transporte da substância perigosa; 

- Poderão ser envolvidas outras entidades cuja actuação/colaboração seja considerada pertinente. 

Figura 53 ï Acções a concretizar e entidades a envolver após uma ocorrência (colapso de estruturas) 

COLAPSO DE ESTRUTURAS 

Acções a 
concretizar 

- Identificar infra-estruturas que apresentem danos estruturais; 

- Proceder à estabilização/demolição das infra-estruturas afectadas; 

- Reparar condutas danificadas; 

- Assegurar a manutenção da ordem pública nas áreas afectadas; 

- Restabelecer os serviços de electricidade, água e gás; 

- Desobstruir e reparar as vias afectadas; 

- Remover destroços ou entulho; 

- Promover o regresso da população, bens e animais deslocados; 

- Avaliar e quantificar os danos pessoais e materiais; 

- Adoptar medidas preventivas. 

Autoridades, 
entidades e 

organismos a 
envolver 

- Técnicos do LNEC; 

- Câmara Municipal de Mêda; 

- SMPC; 

- Empresas de fornecimento de electricidade, água e gás; 

- Estradas de Portugal; 

- INAG e dono de obra (caso se trate da barragem de Ranhados); 

- Bombeiros Voluntários de Mêda; 

- GNR; 

- Empresas de transportes colectivos de Mêda; 

- Serviço Local de Segurança Social de Mêda; 

- Poderão ser envolvidas outras entidades cuja actuação/colaboração seja considerada pertinente. 

Figura 54 ï Acções a concretizar e entidades a envolver após uma ocorrência (incêndios urbanos e industriais) 
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INCÊNDIOS URBANOS E INDUSTRIAIS 

Acções a 
concretizar 

- Inspeccionar as infra-estruturas afectadas pelo incêndio; 

- Restabelecer os serviços de electricidade, água e gás; 

- Remover destroços; 

- Promover o regresso da população, bens e animais deslocados; 

- Proceder ao realojamento da população desalojada; 

- Avaliar e quantificar os danos pessoais e materiais; 

- Adoptar medidas preventivas. 

Autoridades, 
entidades e 

organismos a 
envolver 

- Técnicos do LNEC; 

- Câmara Municipal de Mêda; 

- SMPC; 

- Empresas de fornecimento de electricidade, água e gás; 

- Bombeiros Voluntários de Mêda; 

- GNR de Mêda; 

- Serviço Local de Segurança Social de Mêda; 

- IPSSôs; 

- Empresas de transportes colectivos de Mêda; 

- Poderão ser envolvidas outras entidades cuja actuação/colaboração seja considerada pertinente. 

 

A responsabilidade das acções a efectuar durante a fase de reabilitação deverá ter em consideração o seguinte: 

Á A competência para desencadear as acções de reabilitação adequadas a cada caso pertence ao Presidente da 
Câmara Municipal de Mêda, sendo apoiado pelo SMPC e restantes agentes de protecção civil de âmbito municipal; 

Á Os técnicos presentes nos locais afectados actuam de acordo com a sua competência e instruções dos seus 
superiores directos; 

Á Os responsáveis das entidades empenhadas na reabilitação das zonas afectadas devem dar conhecimento ao COM 
(Vice-Presidente até à sua nomeação) do evoluir da situação; 

Á O Vice-Presidente, responsável por assegurar as funções do COM até à sua nomeação, informa o Presidente da 
Câmara Municipal de Mêda do evoluir da situação, da necessidade de requerer ou dispensar meios afectos às acções 
de reabilitação. 
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3. ARTICULAÇÃO E ACTUAÇÃO DE AGENTES E 

ORGANISMOS E ENTIDADES DE APOIO  

A articulação entre os agentes de protecção civil, organismos e entidades de apoio é crucial para o sucesso das operações de 
socorro, dado que uma correcta articulação entre as várias forças intervenientes traduz-se numa maior eficiência na gestão de 
recursos e tempo essenciais para a resolução da situação. 

Antes de mais importa definir quais são os agentes, organismos e entidades de apoio que podem ser chamados a intervir numa 
situação de emergência. Deste modo, são considerados agentes de protecção civil, organismos e entidades de apoio, os 
seguintes (artigo 46º da Lei n.º 27/2006, de 3 de Julho): 

Figura 55 ï Agentes de protecção civil e organismos e entidades de apoio 

AGENTES DE PROTECÇÃO CIVIL 

Definidos na lei de bases da protecção civil Existentes no município de Mêda 

Corpos de bombeiros Bombeiros Voluntários de Mêda 

Forças de Segurança GNR ï Posto Territorial de Mêda 

Forças Armadas  

Autoridades marítimas e aeronáutica  

INEM e demais serviços de Saúde 

Centro de Saúde de Mêda 

Hospital Sousa Martins (Hospital de referência) 

VMER (Hospital Sousa Martins) 

Delegado Concelhio de Saúde 

Sapadores Florestais 
SF 17/168 

 (Associação de Agricultores da ribeira teja e vale do Côa) 

Cruz Vermelha Portuguesa  

ORGANISMOS E ENTIDADES DE APOIO 

Definidos na lei de bases da protecção civil Existentes no município de Mêda 

Associações humanitárias de bombeiros voluntários Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Mêda 

Serviços de segurança  

Instituto Nacional de Medicina Legal Gabinete Médico Legal da Guarda 

Instituições de segurança social 
Serviço Local de Segurança Social de Mêda 

(Centro Distrital de Segurança Social da Guarda) 

Instituições com fins de socorro e de solidariedade Centro Social de Apoio a Idosos e Jovens da Freguesia da 
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Coriscada 

Centro Social e Paroquial do Aveloso 

Centro Sócio Cultural da Coriscada 

Centro Social e Paroquial Solar Morgado do Rabaçal 

Centro Social e Paroquial da Prova 

Associação Social de Cultura e Recreio de Ranhados 

Associação de Beneficência e Cultura de Outeiro de Gatos 

Clube Desportivo Recreativo de Solidariedade Social de Marialva 

Associação de Melhoramentos e Desenvolvimento Social da 
Barreira 

Torrão ï Associação Recreativa e Cultural dos Amigos de 
Longroiva 

Santa Casa da Misericórdia de Mêda 

Associação de Solidariedade Social, Cultural, Desportivo e Recreio 
de Fontelonga 

Organismos responsáveis pelas florestas, conservação da 
natureza, indústria e energia, transportes, comunicações, 

recursos hídricos e ambiente 

(Águas do Zêzere e Côa) 

(EDP) 

 (AFN) 

(APA) 

(ICNB) 

(INAG) 

(IM) 

Serviços de segurança e socorro privativos das empresas 
públicas e privadas, dos portos e aeroportos 

 

Outras entidades 

Agrupamento de Escolas do Concelho de Mêda 

Órgãos de Comunicação Social 

ACITAM ï Associação Comercial e Industrial dos Concelhos de 
Trancoso, Aguiar da Beira e Mêda 

Operadores de Transportes Colectivos de Mêda 

 

3.1. MISSÃO DOS AGENTES DE PROTECÇÃO CIVIL 

Face a ocorrência de determinado acidente grave ou catástrofe será necessária a intervenção dos diversos agentes de 
protecção civil, que apresentam missões diferenciadas de acordo com as suas atribuições próprias. Deste modo, a clarificação 
das suas missões é fundamental para uma eficiente articulação entre os vários agentes intervenientes nas operações de 
prevenção, socorro e reabilitação. 

Face ao exposto, apresentam-se assim as principais missões que estão incumbidas aos agentes de protecção civil para cada 
uma das fases de actuação: 
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Figura 56 ï Missão dos Bombeiros Voluntários de Mêda (fases de emergência e reabilitação) 

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MÊDA 

Fase de emergência 

- Prevenir e combater incêndios; 

- Assegurar o salvamento de vítimas na zona sinistrada; 

- Assegurar as acções de mitigação nas zonas sinistradas; 

- Socorrer as populações em caso de incêndio, inundações, desabamentos, acidentes, naufrágios e 
buscas subaquáticas; 

- Participar na urgência pré-hospitalar, no âmbito do sistema integrado de emergência médica; 

- Socorrer e transportar acidentados e doentes; 

- Socorrer e evacuar as populações em áreas de risco; 

- Efectuar abastecimento de água. 

Fase de reabilitação 

- Efectuar acções de rescaldo na zona sinistrada; 

- Apoiar o regresso das populações; 

- Realizar medidas preventivas a fim de evitar o retorno da situação de crise; 

- Participar na reabilitação de infra-estruturas; 

- Colaborar na remoção de cadáveres; 

- Colaborar na distribuição de água potável; 

- Disponibilizar apoio logístico; 

- Colaborar nas acções de sensibilização pública; 

- Desobstruir e limpar as vias de comunicação. 

Figura 57 ï Missão da GNR ï posto territorial de Mêda (fases de emergência e reabilitação) 

GUARDA NACIONAL REPUBLICANA (GNR) ð POSTO TERRITORIAL DE MÊDA 

Fase de emergência 

- Executar operações de busca, salvamento e resgate; 

- Controlar o acesso à zona sinistrada; 

- Garantir a protecção de pessoas e bens; 

- Manter a ordem e a segurança na zona do sinistro; 

- Manter as condições de segurança dos restantes agentes de protecção civil; 

- Controlar o tráfego; 

- Proceder à abertura de corredores de emergência/evacuação; 

- Evacuar as populações em áreas de risco; 

- Prever e coordenar um serviço de estafetas de apoio à emergência; 

- Prevenir, detectar e investigar actividades criminosas. 

Fase de reabilitação 

- Manter o controlo do tráfego rodoviário e restrições à circulação; 

- Proceder à abertura de corredores para o regresso das populações; 

- Tomar medidas que visem o regresso à normalidade da população afectada; 

- Proceder ao levantamento de desaparecidos, mantendo um registo actualizado; 

- Receber e guardar os espólios das vítimas; 

- Proceder à vigilância após incêndios; 

- Colaborar nas acções de informação e sensibilização pública; 

- Detectar, investigar e prevenir actividades criminosas. 
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Figura 58 ï Missão do INEM (fases de emergência e reabilitação) 

INEM 

Fase de emergência 

- Coordenar todas as actividades de saúde em ambiente pré-hospitalar; 

- Referenciar e assegurar transporte de emergência; 

- Coordenar os agentes de saúde; 

- Executar a triagem e as evacuações primárias e secundárias; 

- Montar postos médicos avançados; 

- Prestar apoio psicológico às vítimas no local da ocorrência, com vista à sua estabilização 
emocional. 

Fase de reabilitação 

- Apoiar o regresso das populações; 

- Coordenar os postos médicos avançados e hospitais de campanha; 

- Prestar cuidados médicos às vítimas; 

- Disponibilizar apoio logístico; 

- Garantir o apoio psicológico a prestar às vítimas. 

Figura 59 ï Missão do Centro de Saúde e Hospital Sousa Martins (fases de emergência e reabilitação) 

CENTRO DE SAÚDE DE MÊDA E HOSPITAL SOUSA MARTINS 

Fase de emergência 

- Reforça a capacidade de prestação de serviços de saúde de urgência; 

- Cedência ou partilha de instalações e equipamentos; 

- Colaboração nos postos de triagem. 

Fase de reabilitação 
- Cuidados médicos às vítimas; 

- Vigilância epidemiológica. 

Figura 60 ï Missão da autoridade de saúde concelhia (fases de emergência e reabilitação) 

AUTORIDADE DE SAÚDE CONCELHIA DE MÊDA 

Fase de emergência 

- Avaliar o estado de saúde da população; 

- Avaliar e gerir os riscos para a saúde decorrentes de factores ambientais; 

- Coordenar e mobilizar os centros de saúde e hospitais, bem como outras unidades prestadoras de 
serviços de saúde, de acordo com as necessidades; 

- Informar e coordenar com os Serviços Centrais do Ministério da Saúde, com os Órgãos do Serviço 
Nacional de Saúde e os vários níveis de Autoridade de Saúde;  

- Estabelecer os locais de depósito de vítimas mortais; 

- Estabelecer os locais de sepultamento de emergência; 

- Efectuar o controlo de doenças transmissíveis. 

Fase de reabilitação 

- Avaliar o estado de saúde da população; 

- Avaliar e gerir os riscos para a saúde decorrentes de factores ambientais; 

- Inspeccionar a área afectada; 

- Realizar acções de vacinação; 

- Efectuar recomendações de carácter sanitário; 

- Efectivar a vigilância epidemiológica. 



47 
PMEPC de Mêda 
 

Figura 61 ï Missão dos Sapadores Florestais (fases de emergência e reabilitação) 

SAPADORES FLORESTAIS 

Fase de emergência 

- Executar acções de vigilância, primeira intervenção, apoio ao combate e rescaldo de incêndios       
florestais; 

- Colaborar nas acções de informação pública; 

- Colaborar na desobstrução de vias e remoção de árvores e escombros. 

Fase de reabilitação 

- Colaborar nas acções de informação e sensibilização pública; 

- Colaborar na desobstrução de vias e remoção de árvores e escombros; 

- Participar nas operações de vigilância e rescaldo a incêndios florestais. 

 

De realçar, que de acordo com as suas atribuições próprias, os agentes de protecção civil poderão ter que realizar outras acções 
consideradas essenciais para a prossecução das operações, que não se encontrem aqui definidas. 

3.2. MISSÃO DOS ORGANISMOS E ENTIDADES DE APOIO 

Os organismos e as entidades de apoio, consoante as suas valências e a tipologia de risco que originou a activação do PMEM 
serão chamados a intervir, de modo a complementar e apoiar a acção dos agentes de protecção civil.  

Desta forma, dada a diversidade de organismos e entidades de apoio é necessário proceder à identificação das principais 
missões a desempenhar, na fase de emergência e na fase de reabilitação, as quais se apresentam nas tabelas seguintes: 

Figura 62 ï Missão de várias entidades de apoio (fases de emergência e reabilitação) 

INSTITUTO DE METEOROLOGIA; INSTITUTO DA ÁGUA; AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE; AUTORIDADE FLORESTAL NACIONAL; 
INSTITUTO DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DA BIODIVERSIDADE 

Fase de emergência 
- Fornecimento de informação de carácter técnico e científico; 

- Apoiar com pessoal e meios próprios as operações no âmbito das suas competências. 

Fase de reabilitação 
- Fornecimento de informação de carácter técnico e científico; 

- Apoiar com pessoal e meios próprios as operações no âmbito das suas competências. 

Figura 63 ï Missão do Serviço Local de Segurança Social (fases de emergência e reabilitação) 

SERVIÇO LOCAL DE SEGURANÇA SOCIAL DE MÊDA 

Fase de emergência 

- Prestar assessoria técnica especializada; 

- Efectivar uma cooperação multidisciplinar com equipas de psicólogos; 

- Participar no apoio logístico, gestão de instalações e de campos de desalojados; 

- Prestar assistência às populações no âmbito das suas competências. 

Fase de reabilitação 

- Apoiar economicamente as vítimas, para satisfação de necessidades básicas (alojamento, 
alimentação, vestuário); 

- Participar no apoio logístico, gestão de instalações e de campos de desalojados; 

- Assegurar o realojamento da população afectada; 

- Efectivar uma cooperação multidisciplinar com equipas de psicólogos; 
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- Prestar assistência às populações no âmbito das suas competências. 

Figura 64 ï Missão do Agrupamento de Escolas (fases de emergência e reabilitação) 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO CONCELHO DE MÊDA 

Fase de emergência 

- Evacuar a população escolar em caso de emergência, segundo as orientações do plano de 
segurança e emergência da escola; 

- Disponibilizar as instalações para diversos fins; 

- Participar no fornecimento de alimentação (as que possuem cozinha e refeitório); 

- Organizar acções de educação e informação da população. 

Fase de reabilitação 
- Manter a disponibilidade das instalações escolares sempre que solicitados; 

- Organizar acções de educação e informação da população. 

Figura 65 ï Miss«o das IPSSôs (fases de emerg°ncia e reabilita«o) 

IPSSõS - INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL 

Fase de emergência 

- Disponibilizar instalações para diversos fins; 

- Colaborar no fornecimento de alimentação; 

- Prestar assistência sanitária e social. 

Fase de reabilitação 

- Apoiar as acções de gestão de abrigos, de bem-estar das populações, de gestão de campos de 
desalojados; 

- Colaborar na distribuição de bens, alimentação e agasalhos; 

- Realizar acções para recolha de dádivas. 

Figura 66 ï Missão do Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários (fases de emergência e reabilitação) 

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MÊDA 

Fase de emergência 

- Disponibilizar instalações para diversos fins; 

- Participar no fornecimento de alimentação, as que possuem cozinha e refeitório; 

- Mobilizar, reunir e organizar voluntários; 

- Prestar assistência sanitária e social. 

Fase de reabilitação - Realizar acções para recolha de dádivas. 

Figura 67 ï Missão de empresas (fases de emergência e reabilitação) 

ÁGUAS DO ZÊZERE E CÔA; EDP; EP ð ESTRADAS DE PORTUGAL; OPERADORES DE TELECOMUNICAÇÕES 

Fase de emergência 

- Assegurar a capacidade operacional dos serviços; 

- Disponibilizar meios humanos e materiais para proceder ao corte ou reparação dos serviços; 

- Disponibilizar equipamentos para apoio em situações de emergência; 

- Garantir prioridades de acesso, em situação de emergência, aos locais correspondentes aos 
serviços essenciais e entidades consideradas essenciais à conduta das operações. 
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Fase de reabilitação 
- Disponibilizar meios humanos e materiais para restabelecer o normal funcionamento dos serviços; 

- Manter disponíveis os equipamentos para apoio em situações de falha dos serviços. 

Figura 68 ï Missão da Associação Comercial e Industrial (fases de emergência e reabilitação) 

ACITAM ð ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DOS CONCELHOS DE TRANCOSO, AGUIAR DA BEIRA E MÊDA 

Fase de emergência Colaborar no apoio logístico. 

Fase de reabilitação 
Colaborar no apoio logístico; 

Efectuar recolha de dádivas. 

Figura 69 ï Missão do Órgãos de Comunicação Social (fases de emergência e reabilitação) 

ÓRGÃOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

Fase de emergência 

- Informar a população da activação do PMEM; 

- Divulgar as medidas de autoprotecção recomendadas pelo SMPC; 

- Transmitir os comunicados emitidos pelo SMPC. 

Fase de reabilitação 
- Informar a população da desactivação do PMEM; 

- Divulgar os comunicados emitidos pelo SMPC. 

Figura 70 ï Missão dos Operadores de Transportes Colectivos (fases de emergência e reabilitação) 

OPERADORES DE TRANSPORTES COLECTIVOS 

Fase de emergência 
- Disponibilizar os meios possíveis e necessários para o transporte urgente de pessoas; 

- Disponibilizar instalações para diversos fins. 

Fase de reabilitação 

- Assegurar o transporte de pessoas às zonas reabilitadas; 

- Disponibilizar meios e recursos das suas empresas para cumprimento das acções que lhe forem 
atribuídas. 

Figura 71 ï Missão dos Restaurantes (fases de emergência e reabilitação) 

RESTAURANTES LOCAIS 

Fase de emergência 
- Colaborar, se necessário, na confecção e serviço de refeições às forças de intervenção e às 

populações atingidas. 

Fase de reabilitação 
- Colaborar, se necessário, na confecção e serviço de refeições às forças de intervenção e às 

populações atingidas. 
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Figura 72 ï Missão da ANACOM (fases de emergência e reabilitação) 

ANACOM 

Fase de emergência 

- Prestar apoio técnico aos organismos e serviços responsáveis pelas comunicações em situação de 
emergência; 

- Assegurar o funcionamento das redes e dos serviços de telecomunicações em situações de 
emergência; 

- Apoiar com pessoal e meios próprios as operações no âmbito das suas competências. 

Fase de reabilitação 
- Prestar apoio técnico aos organismos e serviços responsáveis pelas comunicações; 

- Apoiar com pessoal e meios próprios as operações no âmbito das suas competências. 

Figura 73 ï Missão dos Radioamadores (fases de emergência e reabilitação) 

RADIOAMADORES 

Fase de emergência 
- Colaborar no âmbito das comunicações de emergência, contribuindo para o restabelecimento e 

robustecimento das comunicações de emergência. 

Fase de reabilitação 
- Colaborar no âmbito das comunicações de emergência, contribuindo para o restabelecimento e 

robustecimento das comunicações de emergência. 

Figura 74 ï Missão dos Postos de Combustíveis Locais (fases de emergência e reabilitação) 

POSTOS DE COMBUSTÍVEIS LOCAIS 

Fase de emergência 

- Assegurar o abastecimento de veículos empenhados nas operações de emergência; 

- Garantir prioridades de acesso, em situação de emergência, aos veículos considerados essenciais 
à prossecução das operações. 

Fase de reabilitação 
- Assegurar o abastecimento de veículos empenhados nas operações de restabelecimento da 

normalidade. 

Figura 75 ï Missão das Empresas de Segurança Privadas (fases de emergência e reabilitação) 

EMPRESAS DE SEGURANÇA PRIVADAS 

Fase de emergência 
- Garantir a segurança dos estabelecimentos industriais, comerciais ou outros, para os quais sejam 

requisitados os seus serviços. 

Fase de reabilitação 
- Garantir a segurança dos estabelecimentos industriais, comerciais ou outros, para os quais sejam 

requisitados os seus serviços. 

 

Sem prejuízo do exposto nas tabelas supracitadas poderá ser pedido aos organismos e entidades de apoio que efectuem outras 
tarefas, em função das suas competências próprias. 
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3.3. MISSÃO DE OUTRAS ENTIDADES 

A Câmara Municipal, o SMPC e as Juntas de Freguesia, apesar de não se enquadrarem nos agentes de protecção civil nem nos 
organismos e entidades de apoio apresentam missões essenciais para a prossecução das operações. Desta forma, importa 
descrever as principais tarefas que lhes estão atribuídas na fase de emergência e na fase de reabilitação: 

Figura 76 ï Missão da Câmara Municipal (fases de emergência e reabilitação) 

CÂMARA MUNICIPAL DE MÊDA 

Fase de emergência 

- Prestar apoio técnico e científico; 

- Desobstruir as vias de comunicação e os itinerários de socorro; 

- Participar no apoio logístico;  

- Difundir avisos, comunicados e medidas de autoprotecção; 

- Colaborar na evacuação das populações em áreas de risco. 

Fase de reabilitação 

- Inspeccionar edifícios, estruturas e depósitos de combustíveis líquidos e gases; 

- Analisar e quantificar os danos; 

- Elaborar estudos para reabilitação de recursos naturais; 

- Assegurar a manutenção das vias de comunicação; 

- Demolir edifícios em ruínas. 

Figura 77 ï Missão do SMPC (fases de emergência e reabilitação) 

SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL DE MÊDA 

Fase de emergência 

- Difundir de avisos, comunicados e medidas de autoprotecção; 

- Prestar informações ao Posto de Comando Operacional; 

- Colaborar no apoio logístico. 

Fase de reabilitação 
- Inspeccionar de edifícios, estruturas e depósitos de combustíveis de líquidos e gases; 

- Avaliar as zonas afectadas e estabelece os locais de intervenção prioritária. 

Figura 78 ï Missão das Juntas de Freguesia (fases de emergência e reabilitação) 

JUNTAS DE FREGUESIA DO CONCELHO DE MÊDA 

Fase de emergência 

- Colaborar no planeamento das instalações da sua área que serão destinadas aos diversos fins de 
assistência humanitária; 

- Prestar assessoria técnica e apoiar com meios e recursos; 

- Promover acções de sensibilização da população e colaborar nas que forem desenvolvidas por 
outras entidades; 

- Efectuar a recepção, selecção e encaminhamento de voluntários; 

- Colaborar na sinalização de infra-estruturas florestais; 

- Participar na difusão de avisos, informações e medidas de autoprotecção. 

Fase de reabilitação - Avaliar e quantificar os danos; 
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- Executar acções para recolha de dádivas; 

- Promover acções de sensibilização da população e colaborar nas que forem desenvolvidas por 
outras entidades. 

No entanto, face à tipologia de risco que estiver na origem da activação do PMEM e no âmbito das suas atribuições, poderão 
necessitar de efectuar outras tarefas para além das supracitadas. 
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PARTE III ð ÁREAS DE INTERVENÇÃO 
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O PMEM quando activado, será executado tendo por base nove áreas de intervenção, que se destinam a organizar as operações de modo a permitir uma resposta rápida, 
eficiente e coordenada. Conforme apresentado na tabela seguinte: 

Figura 79 ï Áreas de Intervenção e Entidades Intervenientes 

ÁREAS DE INTERVENÇÃO 
ENTIDADES INTERVENIENTES 

Entidades Principais Entidades Apoio Eventual 

Administração de meios e recursos Câmara Municipal de Mêda; Agentes de protecção civil Entidades e organismos de apoio; Fornecedores públicos ou privados 
de equipamentos e outros bens materiais necessários; CDOS-Guarda 

Logística 

Apoio às forças de 
intervenção 

Câmara Municipal de Mêda; AHBVM; Postos de combustíveis 
locais; Juntas de Freguesia; Autoridade de Saúde Concelhia; 
Centro de Saúde de Mêda; Gabinete Médico Legal da Guarda 

IPSSôs; Agrupamentos de escolas; Restaurantes; EDP; Águas do 
Zêzere e Côa; Estradas de Portugal; Operadoras de 
telecomunicações; Empresas de transportes colectivos de Mêda; 
Hospital Sousa Martins; Empresas fornecedoras de material; Privados 

Apoio às 
populações 

C©mara Municipal de M°da; IPSSôs; Agrupamentos de 
escolas; Juntas de Freguesia; Serviço Local de Segurança 
Social de Mêda; INEM 

AHBVM; Restaurantes; Agentes de protecção civil, organismos e 

entidades de apoio que disponham de psicólogos 

Comunicações 
Comandante das Operações de Socorro; Posto de Comando 
Operacional 

ANACOM; CDOS da Guarda; GNR; Bombeiros Voluntários de Mêda; 
INEM; Radioamadores 

Gestão da 
informação 

Gestão de informação 
das entidades actuantes 
nas operações 

Posto de Comando Operacional; Agentes de protecção civil; 
Câmara Municipal de Mêda 

Restantes entidades intervenientes 

Gestão de informação 
às entidades 
intervenientes no plano 

SMPC; Posto de Comando Operacional Agentes de protecção civil; Organismos e entidades de apoio 

Informação pública 
Câmara Municipal de Mêda; Posto de Comando Operacional; 
Bombeiros Voluntários de Mêda; GNR; Órgãos de 
comunicação social 

Juntas de Freguesia; outras entidades consoante a tipologia de risco 

Procedimentos de evacuação 
GNR ï Posto Territorial de Mêda; Bombeiros Voluntários de 
Mêda; Câmara Municipal; Juntas de Freguesia 

Operadoras de transportes colectivos 

Manutenção da ordem pública GNR ï Posto Territorial de Mêda Empresas de segurança privadas 

Serviços médicos e transporte de 
vítimas 

INEM; Autoridade de Saúde Concelhia; Centro de Saúde de 
Mêda; Bombeiros Voluntários de Mêda 

Hospital Sousa Martins 

Socorro e salvamento Bombeiros Voluntários de Mêda; GNR; INEM Sapadores Florestais; Outras entidades 

Serviços mortuários 
Autoridade de Saúde Concelhia; GNR; Gabinete de Medicina 
Legal da Guarda 

Bombeiros Voluntários de Mêda; Polícia Judiciária - Departamento de 
Investigação Criminal da Guarda; Entidades privadas 
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A activação de cada uma das áreas de intervenção depende: 

Á da natureza concreta de cada acidente grave ou catástrofe; 
Á das necessidades operacionais; 
Á da evolução da resposta operacional. 

As prioridades de acção, a estrutura de coordenação e a missão das entidades intervenientes em cada área de intervenção são 
apresentadas nos pontos seguintes. 

1. ADMINISTRAÇÃO DE MEIOS E RECURSOS 

A administração de meios e recursos é responsável pelas actividades de gestão administrativa e financeira inerentes à 
mobilização, requisição e utilização dos meios e recursos intervenientes nas operações de emergência e apresenta a seguinte 
estrutura: 

Figura 80 ï Administração de meios e recursos 

Coordenação 
Câmara Municipal 
de Mêda 

Entidades 
principais 

Câmara Municipal de Mêda; Agentes de protecção civil 

Entidades de apoio 
eventual 

Entidades e organismos de apoio; Fornecedores públicos ou 
privados de equipamentos e outros bens materiais necessários; 
CDOS da Guarda 

Prioridades 
de acção 

o Responsabilidade da gestão financeira e de custos; 

o Supervisão das negociações contratuais; 

o Gestão dos tempos de utilização dos recursos e equipamento; 

o Gestão dos processos de seguro; 

o Manutenção dos contactos com as entidades possuidoras de equipamentos, artigos e materiais 

necessários às operações de protecção civil. 
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Figura 81 ïProcedimentos e instruções de coordenação ( Administração de meios e recursos) 

 

Para uma correcta administração de meios e recursos é essencial proceder a uma responsabilização das diversas entidades 
intervenientes. Desta forma as funções acima descritas são atribuídas de acordo com o descrito nas tabelas seguintes: 

Figura 82 ï Responsabilização das prioridades de acção da administração de meios e recursos 

GESTÃO FINANCEIRA E DE CUSTOS 

Responsabilidade 

o Os agentes de protecção civil, entidades e organizações de apoio envolvidos nas operações de 

protecção civil nomeiam e remuneram o seu próprio pessoal; 

o As despesas realizadas em acções de protecção civil são da responsabilidade das entidades e 

organismos envolvidos; 

o O dinheiro proveniente de donativos com destino às operações de emergência é administrado pela 

Câmara Municipal de Mêda, através da sua Conta Especial de Emergência a ser criada; 

o A aquisição de bens é efectuada nos termos legais por requisição da CMPC. 

SUPERVISÃO DAS NEGOCIAÇÕES CONTRATUAIS E GESTÃO DOS PROCESSOS DE SEGUROS 

Responsabilidade o Câmara Municipal de Mêda 

GESTÃO DOS TEMPOS DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS E EQUIPAMENTOS 

TO 

PCO 

CMPC CDOS 

Contactos com outras 

entidades públicas 

Contactos com 

privados (protocolos) 

Meios de reforço 

externos ao município 

Disponibilidade 
de meios? Distrital 

Entidades 
públicas 

Entidades 
privadas 

Pedido de meios 

Sim Não 

Suportam 
custos 

Ressarcidos 
posteriormente 
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Responsabilidade 
o Célula de planeamento / agentes de protecção civil, entidades e organizações de apoio intervenientes 

no plano 

MANUTENÇÃO DOS CONTACTOS COM AS ENTIDADES POSSUIDORAS DE EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS ÀS 

OPERAÇÕES DE PROTECÇÃO CIVIL 

Responsabilidade o SMPC 

 

O contacto com as entidades possuidoras de equipamentos, artigos e materiais necessários às operações de protecção civil 

deve ser efectuado numa fase de pré-emergência. Assim e em caso de um acidente grave ou catástrofe com uma dimensão 

perante a qual os meios disponibilizados pela autoridade política de protecção civil territorialmente competente (Presidente da 

Câmara Municipal), se revelem insuficientes e seja necessário recorrer a outros equipamentos, a disponibilização destes 

recursos é efectuada rapidamente e sem condicionalismos.  

Desta forma, importa estabelecer protocolos de cooperação com os fornecedores dos seguintes equipamentos:  

o equipamentos de energia e iluminação; 
o géneros alimentícios e alimentos confeccionados; 
o material de alojamento precário; 
o agasalhos e vestuário; 
o medicamentos; 
o material sanitário e produtos de higiene e limpeza; 
o equipamentos de transporte de passageiros e carga; 
o combustíveis e lubrificantes; 
o máquinas e equipamentos de engenharia, construção e obras públicas; 
o material de mortuária. 

No momento da requisição destes equipamentos deve ser preenchida uma ficha de requisição.  

2. LOGÍSTICA 

O apoio logístico às operações de emergência apresenta duas vertentes: o apoio logístico às forças de intervenção e o apoio 
logístico às populações.  

No entanto, é de realçar, que numa fase de pré-emergência existem algumas prioridades de acção, comuns às duas situações, 
que devem ser executadas, de modo a prestar o apoio logístico de uma forma rápida, coordenada e eficiente. 

Figura 83 ï Prioridades de acção gerais para o apoio logístico 

Prioridades 
de acção 

o Identificar e proceder à aquisição dos recursos necessários para suportar as exigências de um possível 

acidente grave ou catástrofe; 

o Identificar os meios pelos quais os produtos são transportados até ao local onde são necessários; 

o Estabelecer o local de armazenagem de mantimentos e reservas para utilização futura; 

o Definir quais os meios e instalações necessárias às operações de logística. 
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Os procedimentos a adoptar e a responsabilização das entidades para o apoio logístico às forças de intervenção e às 
populações são estabelecidos de forma diferenciada nos pontos seguintes. 

2.1. APOIO LOGÍSTICO ÀS FORÇAS DE INTERVENÇÃO 

No que respeita ao apoio logístico às forças de intervenção, as prioridades de acção, as instruções especificas e os 
procedimentos e instruções de coordenação a adoptar são os seguintes: 

Figura 84 ï Prioridades de acção e instruções específicas (apoio logístico às forças de intervenção) 

Prioridades 
de acção 

o Confecção e distribuição de alimentação ao pessoal envolvido nas acções de socorro; 

o Assegurar o fornecimento de bens e serviços (combustíveis, lubrificantes, manutenção e reparação de 
material, transportes e material sanitário); 

o Fornecer meios e recursos para as demolições, escoramentos e desobstruções necessárias; 

o Promover a reparação de viaturas essenciais para a prossecução das operações de emergência; 

o Assegurar o cumprimento das funções logísticas: reabastecimento; transporte; manutenção; evacuação e 
hospitalização e serviços gerais. 

Instruções 
específicas 

o A alimentação e alojamento do pessoal das entidades e organismos intervenientes nas operações de 
socorro estarão a cargo destas, até entrada em funcionamento do grupo de logística responsável pela 
alimentação;  

o A alimentação do pessoal voluntário, que o deseje, estará a cargo da Câmara Municipal, quando 
ultrapassadas as capacidades municipais, será solicitado apoio ao patamar distrital, nos termos da 
legislação em vigor;  

o Assegurar o reabastecimento, que abrange todas as actividades cujo objectivo é fornecer todos os 
artigos necessários para equipar, manter e fazer actuar os Agentes de Protecção Civil;  

o A aquisição de combustíveis e lubrificantes está a cargo da Câmara Municipal, e será efectuada, em 
princípio, pelas Entidades e Organismos intervenientes no mercado local, através de guia de 
fornecimento ou outro meio legalmente reconhecido; 

o A manutenção e reparação de material ficará a cargo das respectivas entidades. As despesas 
excepcionais serão liquidadas pela Câmara Municipal ou, no caso de accionamento de mecanismos 
suplementares, pelo patamar distrital. Esta liquidação apenas terá lugar nos casos em que a mesma não 
possa ser efectuada por outra entidade ou por verbas consignadas especialmente para o efeito;  

o Garantir a existência de transporte, que abrange o deslocamento do pessoal e do material, bem como a 
sua direcção e a gestão do equipamento e instalações; 

o As normas de mobilização, requisição de meios e fornecimento de transportes estarão a cargo da área 
da Logística, em cooperação com a Administração de Meio e Recursos;  

o O material sanitário será a encargo das Entidades e Organismos Intervenientes. Poderão ser 
constituídos nos Hospitais e Centros de Saúde ou nas instalações das Forças de Socorro, postos de 
fornecimento de material sanitário através de requisição;  

o Deverão ainda, ser acautelado o fornecimento de serviços gerais, que abrange todas as actividades, não 
integradas nas funções logísticas anteriores (banhos, lavandaria, troca de fardamento, etc.); 

o As forças de intervenção podem requisitar à CMPC, artigos que se mostrem indispensáveis na 
emergência. 

 










































































