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Fonte: NOAA Annual greenhouse gas index

Pré-industrial ≈ 280 ppm CO2-eq

2015 ≈ 485 ppm CO2-eq
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RCP 8.5 (2100) 1313 ppm CO2-eq

RCP 6.0 (2100) 800 ppm CO2-eq

RCP 4.5 (2100) 630 ppm CO2-eq

RCP 2.6 (2100) 475 ppm CO2-eq

Emissões (CO2-eq)

Fonte: Fuss et. al (2014)

1. Introdução

Acordo de 
Paris



Aumento dos eventos extremos de precipitação

Subida do nível médio do mar

Diminuição da precipitação média anual

Aumento da temperatura

1. Introdução

Fatores climáticos combinados 



Legenda
Área inundável

Período de retorno de 20 anos
Período de retorno de 100 anos

2.1 Cheias e Inundações 

2070-2100Presente

Legenda
Altura máxima da coluna de água (m)

0,05 – 0,98
0,99 – 2,15
2,16 – 3,74

3,75 – 5,95
5,96 – 13,78



2.2 Subida do Nível Médio do Mar

• Evolução da linha de costa

• Inundação costeira

• Inundação estuarina

• Evolução da cunha salina

e.g. Evolução da linha de costa, inundações costeiras 
e estuarinas



2.3 Temperaturas Elevadas
RCP4.5 RCP8.5
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• Mortalidade devido ao calor

• Poluição do ar

• Doenças transmitidas por vetores

• Conforto térmico nos edifícios e energia

• Fiabilidade do piso nas vias rodoviárias

• Temperaturas elevadas na agricultura

Legenda
Aumento percentual da mortalidade devido ao calor

1,07
1,08 – 2,59
2,60 – 3,34
3,35 – 4,10
4,11 – 7,73

Aumento percentual da mortalidade em cenários de 
alterações climáticas devido ao calor



2.4 Disponibilidade hídrica
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(índice de exploração de água)
Consumo de água
(cumulativo)

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1970-2005 2006-2040 2041-2070 2071-2100

Histórico RCP4.5

Ág
ua

 (h
m

3 /
an

o)

Cenário RCP 4.5
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Cenário RCP 8.5

Subterrânea Albufeiras Águas residuais

Rios não captados Abastecimento público Rega

-9% -23%

78%

≈ 700 hm3/ano ≈ 450 hm3/ano

Nota metodológica

Índice de exploração de água
<20% sem stress
20-40% stress moderado
40-70% stress severo
>70% escassez 

43%



2.4 Disponibilidade hídrica

Caminhos de Adaptação

Implementar central de dessalinização

Melhorar Políticas Atuais

Construir Nova Barragem

Situação Atual

Implementar Técnicas de retenção de Água

Reutilização de águas residuais

Diminuir a Áreas Agrícola Irrigada



RCP4.5 RCP8.5

2.5 Fatores climáticos combinados

• Resposta de habitats protegidos

• Resposta das espécies florestais e agrícolas

• Fogos Florestais

• Conforto térmico para atividades no exterior

Distrib. potencial da tipologia de habitat Carvalhais 
ibéricos de Quercus faginea e Quercus canariensis 
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3. PIAAC-AMAL

1 Plano com sintese de resultados, indicam de 24 opções estratégicas, de 
medidas de adaptação a implementar e orientações para os IGT

1 Anexo com descrição detalhada das 100 medidas de adaptação a 
implementar

10 Relatórios setoriais com as metodologias aplicadas, modelações e 
vulnerabilidades detalhadas para cada setor



3.1 Tipologia de Medidas de Adaptação

No-regrets

Muito eficazes em termos de 
custo para resolver os 
impactes tanto para o clima 
atual como para o clima 
projetado

Não apresenta trade-offs
para a política atual

Medidas no Plano: 67
Tipificação principal: 52

Low-regrets

Custo relativamente baixo 
mas que promove benefícios 
relativamente elevados tanto 
para as vulnerabilidades 
climáticas atuais como as 
projetadas
Podem apresentar alguns  
trade-offs para a política 
atual

Medidas no Plano: 31
Tipificação principal: 25

Win-win

Contribui para a adaptação 
às alterações climáticas

Apresenta muitas 
externalidades positivas com 
outras políticas (sociais, 
económicas e ambientais)
Medidas no Plano: 36
Tipificação principal: 7

Gestão Adaptativa

Baseada na monitorização

Promove medidas 
incrementais em detrimento 
das transformativas 

Medidas no Plano: 30
Tipificação principal: 16



3.2 Medidas No-regrets

No-regrets

Muito eficazes em termos de 
custo para resolver os 
impactes tanto para o clima 
atual como para o clima 
projetado

Não apresenta trade-offs
para a política atual

Medidas no Plano: 67
Tipificação principal: 52

Criar barreiras à inundação em edifícios

Instalar cortinas de proteção para o vento 



Utilizar espécies adaptadas às condições 
edafoclimáticas do Algarve

Low-regrets

Custo relativamente baixo 
mas que promove benefícios 
relativamente elevados tanto 
para as vulnerabilidades 
climáticas atuais como as 
projetadas
Podem apresentar alguns  
trade-offs para a política 
atual

Medidas no Plano: 31
Tipificação principal: 25

3.1 Medidas Low-regrets

Relocalização da ocupação para zonas sem risco



Win-win

Contribui para a adaptação 
às alterações climáticas

Apresenta muitas 
externalidades positivas com 
outras políticas (sociais, 
económicas e ambientais)
Medidas no Plano: 36
Tipificação principal: 7

3.1 Medidas Win-win

Promover a arquitetura bioclimática

Incentivar a reocupação do território abandonado



Gestão Adaptativa

Baseada na monitorização

Promove medidas 
incrementais em detrimento 
das transformativas 

Medidas no Plano: 30
Tipificação principal: 16

3.1 Medidas de Gestão Adaptativa

Melhorar a monitorização

Alimentação  artificial de praias e dunas
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