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ABSIW%CP

1 )	 In this work, the urban growth of Brasilia within the last ten years is

t	 analysed with special emphasis on the utilization of remote sensing orbital data and

automatic image processing. The urban spatial structure and the monitoring of its temporal

changes were focused in a whole and dynamic way by the utilization of MSS-LANDS7,T images for

`	 June (1973, 1978 and 1983). In order to aid data interpretation, a registra t ion algorithm
^	 I

implemented at the Interactive Multisp°ctral Image Analysis System (MVE-100) wa, utilized
I

aiming at the overlap of nailtitemporal images. The utilization of suitable digital fi?*_ers,

combined with the images overlap, allowed a rapid identification of areas of possible urban

growth and oriented the field ::*irk. The results obtained in this work permitted an evaluation

of the urban growth of Brasilia, takin g as reference the proposal stated for the construction

1.	 of the city in the Pilot Plan elaborated by Lucio Costa.

(

Neste trabalho e analisada a expansao urbana de Brasilia nos ultitms dez anos

iat.raves, principalmente, do use de dados orbitais de sensoriamento remoto e tratamento auto-Ti

tiro de iniagens.

Uma das informarroes relevantes ao processo de planejamento urbano e aquela rela

tiva a dinamica do crescimento das cidades. Este tipo de informasao permite analisar as tcn

dencias do seu crescimento, consideradas nas suas direns6es espaciais a b-mporais, e e util

para a tcrada de decisoes relativas a reorganiza(;ao da estrutura urbana.
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Ih substituigao aos metodos convencionais,os dados dos satelites LANDSAT tin per

• mitido que o monitoramento do crescimento urbano seja feito de undo globalizante e dinamico,

tendo em vista seu aspecto sinotico e a periodicidade com que sao coletados. Para o mmitoramen

to do crescim-nto urban tcm lido usadas tecnicas de cli ssificavao autm6tica de dados a conga

ra(;ao de im3gens em diferentes datas. Fhtretanto, essas tecnicas apresentam certas limita(;oes

se sao considerados os erros de classifica(;ao em cada cena analisada e a acumila(;ao desses er

ros por ocasiao da oc)rpaLra(;ao das cenas (Howard and Boasson, 1983).

Neste trabalho em que e realizado o estudo da evolugao urbana de Brasilia no pe

riodo de 1973 a 1983, utilizou-se a tecnica de registro de imagens disponivtl para o Rnalisador

Interativo de Imagcns Multiespcctrais MNVCFr100) a qual permite a superposigao de ce-.las em di

ferentes datas e que combinada ao use de filtros adequados possibilita a identificagao e locali

zagao das areas de crescirm.nto urban. A interpretaGao dos dados foi ccuplementada com a utili

za(;ao de fotografias aereas, realizaCao de trabalho de cw pro e eonsulta a bibliogra:ia disponi

vel.
i

Eh fungao do objetivo deste estudo a da escala de trabalho desejada ficou delimi

tada a a-ea de interesse (Figura 1), que corresponde basicaimntL a area do Plano Pilotc) de Bra

sili.a, sede atuai do Distrito Federal.

Esta area com aproximadamente 800 km' contem o Plano Piloto e seu entorno, notada

ucnte grange parte da Bacia do Parana. Apresenta um relevo suavemente ondulado, caracteristico

do Planalto Central do Brasil.

A prcposicao deste estudo e a avaliagao do crescimento urbano de Brasilia. Para

i	 tanto considerou-se corm referencia a proposta elaborada por Lucio Costa em 1957 (Costa, 1970a).

Caracteristicamente a proposta urban eontida no projeto de Lucio Costa expressa

uma abordagem de planejamento voltada para o "Descnho Urbano", ou seja, giie identifica o proje

to urbano a ideia, a concepCao, ao desenho urban, enaltecendc,-se a cria(;ao do profissionl ar

t	 quiteto.

A area de estudo delimjtada apresenta,ja na imagem de 1973, areas urbanas que ex

trapolam a regiao do Plano Piloto idealizado por Lucio Costa, sendo elas: parte de Taguatinga,

Ceara, Nucleo Bandeirantes, Setor de Mansoes Subu.:bans Parkway e Cruzeiro Velho.

D 11



t

^

I

r

.I

i^

i

t^

L6*40'

16.50'

ORIGINAL PAGE I$
OF POOR .QUAUTY

areo' '

I

1	 t6osO'

25• so'

vAREA DE ESTUDO	 BRASILIA

LEGENDA —	ESCALA

wRSO edsuw

^m
wRA6er

LAOO E Lt.$O•

•	 rERROVIA4

federal

RoOOVU►s PAVINEWTAOAS
E.ud.N

Fig. 1 - Area de interesse.

F TIT: Maya rodoviario do D.F. , 1982 - OMM. N.

ii



^r

l;	

I

-- 

71

1

l

I

2 - t=DOIACCIA

Ccm vistas no alcance do objetivo estabelecido para este trabalho e cm fun(;ao da

disponibilidade de dados MSS/UZZSAT foi possivel a utilizagao de fitas CCrs dos anos de 1973,

1978 a 1983 da area de estudo, as quais foram analisadas no IMAGE-100 da General Electric.

As trios im3gens selecionadas corresponde.T ao pericdo seco na regiao; o intervalo

de 5 anos entrc as datas foi aonsidcrado adecuado devido a natureza do estudo: identificagao do

crescirento urban.

O trabalho foi desc,7,;olvido na escala aproximada de 1:100.000, aconsel}-kivel para

estudos de expansao urbana, consiLerando-se a resolugao atual do sistema MSS/LANQDSAT.

Para a realiza;ao deste trabalho estruturou-se uma metodologia constituida basica

mente dos seguintes passos:

a) ampliagao da area de interesse na escala de 1: 1,00.000, canal 5, no 124AGE-100, para as 3 dife

rentes datas, a obten(;ao do produto fotograficc.;

b) superposigao autorratica do pares de i.magens das ctiferentes datas no MiGE-100, associada ao

use de filtros digitais, c obtcnao de prcciutos fotcgra£icos para analise visual;

c) identificaCao das arcas emque ocorreram alt.era(;oes e de provavel crescimento urbano, atraves

da analise visual das cores nos prcditos fotograficos obtidos anteriormen te;

d) elabora(;so de maFz- prel im hares das areas de pravavel crescimento urban ;

e) consulta a mosaicos fotccraficos em pontos direcionados pela analise dos rrpas prelirunares;

f) checagen de canpo em pontos que necessitaram de verdade terrestre per insu.ficicncia de infor

ma(;ao dos mosaicos fotograficos.

O ponto central dessa metodologia e a utiliza(;ao do Programs Registro de Imagcns,

desenvolvido no Laboratorio de Tratamento de Imagens Digitais do INPE/C;Pq, e o use adequado de

filtros digitais.

Atraves do programs de registro autorratico de iragens realiza-se a superposigao

de imagers en diferentes datas no D7 GE-100, com as tsansforma(;oes geometricas necessarias, de

tal modo quo os elementos de imagers ("pixels") correspond..n tes coincidam.

0 use de filtros adequados, combinadc a tecnica de registro de imagens, possibi

litou a cbtenao de composiCoes coloridas, nas quais as areas alteradas no intervalo de te, a en

tre•as dugs passagans aparecem coloridas (r-m vermelho ou cyan) a as areas em que nao ocorreram

alteru(;Scs aparecem em tons de Ginza.

o 11
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Neste trabalho utilizou-se somente o canal MSS/5 que e o m3is adequado para a ides

tifica(;ao de areas urbanas. Alem disso, ao se utilizar a tecnica de registro de imngens, asso

ciaram-se os filtros azul a verde (cyan) a passagein rmis antiga e o filtro verrclho a passagem

mis recente.

A Figura 2 representa o processo geral.de obten(;ao de corposi(;ao multitenWral co

lorida. Cckn o resultado visual apresentado na tela do IMAGE-100 obtuse una corrposiCao colori

da em que: 1) as areas em que nao 000rrem muda:i(;a, considerando as duns passagens do satelite,

apresentam uma carposigao colorida neutra (branca ou preta), dependendo da alta ou baixa ref lec

tancia do al.vo, respectivamente; 2) as areas em que ocorreram mudanga apresenvLm-se nas cores

cyan ou verrielho, conform a altera(;ao consista na transform3(;ao de um ales do alta para 1^aixa

reflectancia, da W data para a 2 q , ou vice-versa.

filtro cyan
(1t data)

f iltro verr)elho
(2@ data)

superposiQao vermelhc preto cyan branco

area com alwra(;ao i

area sem aiteraCao

Fig. 2 - CcuposiCao rm ltitemp-Dral eolerida obtida oom o registro automitico de dual passagens

e filtragem digital. Adaptado de bytan (1983).

No con^-2xto deste trabalho, as areas que na composicao colorida aparecem em tons

de Ginza-clam eorrespondcm as areas que nas duas passagens apresentavam use do solo urbano e/

ou solo exposto (alta reflectancia).

Os tons de Ginza-escuro eorrespondem as areas que nas duas passagens apresenta

vain cobertura vegetal e/ou corpos d'agua e areas imiidas (baixa ref lect'ancia).

Nesta r, -^sna corposicao colorida, as areas em cyan repro :cntam alvos que na data ba

se eram areas urbanas a/ou solo exposto e na data posterior encontravam-se ocupadas por vegeta

•	 rao (jardins, areas de ref lor-2stamento, etc.).

+7
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IAs areas que apareccm can cor varmelt4z sao acuelas que rni data base apresentavam

cote -tura vegetal a ru-s data posterior mostravam ocupaCao urbana a/ou solo exposto.
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	 Com base nessa chave de interpretr.^;ao o processo de identificagao das areas	 de

crescimento urban torna-se relativamente rapido, cuja precisio e entao checada atraves da in

lterpreta(;ao de fotografias aereas e 1°vantamcnto de campo.

3 - RF_SULZ:',DOS OBTIDOS E DISCUSS110

	I	
Neste trabalno foram obtidos produtos fotograficos da area de interesse na escala

	

(	 1:100.000, no canal S, nas datas 1973, 1978 e 1983. Alen disso foram o',tidas 3 oor:posi(;ocs colo

ridas resultantes do registro das inzgens de 1973-1978, 1978-1983 e 1973-1983.

A interpretaQao visual destes produtos facilitou a idontifica(;ao, em cada ca.posi

Sao colorida, da area urbana comum as duas datas (que apareceu em c.inza•-claro), e as areas que

sofreram urbaniza(;ao no periodo ( que aparece-am em venmlho).

Cam a supexposi(;ao das imsgens de 1973 e 1978 identificou-se a ocorrencia, neste

perioclo, de LLn adensamento residencial na Peninsula Norte. Observou-se tomb  a occrrencia de

comstrugoes na Asa Norte a na area de mnnnsocs do Lago Parana, sobretudo do lago norte. Neste

periodo, nota-se ainda um forte expan-;ao da area dos nucleos urbanos satelites Guars I e II.

Can a superposi(;ao das imgcns de 1978 e 1983 observou-se a ocorra.-icia, no perio

do, de um forte adensamento residencial na Peninsula Norte. Observou-se tambem uma tendcncia a

consolidagao das areas de mansoes dcs Lagos Norte e Sul. Clutro fenameno observado foi a grande

expansao da invasao da Barragem do Ingo Pararioa, atualmence com cerca de 20.000 habitantes 	 e

que no periodo aparentemente duplicou sua area. Obse_r-,)ou-se, finalim nte, neste periodo, a 	 im

planta(;ao da area residencial Octogonal, nac>-presente i-a proposta de Lucio Costa.

A conposiCao colorida resultante da superposiCao das imagers 1973-1983 rrostrou al

teragoes ocorridas nos ult_irtns 10 anos. A utilidade do use desta corposicao consistiu, basica

t 

mente, no fato de terem sido realgadas as tendencies de crescimento urban e outras alteracoes

no use, do solo, apresentadas nas compcsi(;oes das inagens de periodos intermediirios. Assim, o

adensamento residencial da Peninsula Norte, as constru(;oes na Asa Norte, o adensamento das cons
1^►

trupoes da regiao de mansoes do L3go Sul e da Peninsula Sul puderam ser observados com maior cla

r.
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Para estudos urbanos a cbtAnCao de oonposig6e-s coloridas com inugens relativas a

um periodo de dez anrs tern tamb& a vantagcm de evidenciar os inpactos gerados polo crescimento

f
urban no meio ambiente. No caso especifico de Brasilia foi evidente o processo de formagao de

areas erodidas pela extragao de material para constrvCao civil no entorno do Plano Piloto.

No entanto, as informagoes obtidas com a su i-)erposi(;ao de datas limitr_s devem ser

conplementadas can informa(;oes de superposigao de datas intermediarias. Este tipo de informai;ao

fpermite localizar -mlhor, no terrpo, a ocorrencia de alteragoes de use do solo. No caso especi

fico de.Brasilia, por exenplo, conclui-se quo o crescimento da invasao do Ingo Parana ocorreu

1 .	 no periodo de 1978 a 1983, uma vez que a superposigao de 1973 a 1978 nao apresentou ncnhuma

pansao no entorno desta area.

A analise conjugada das.3 compcsi(;a.s coloridas, conplenmtada com eor.sultas a nn

saicos fotograficos t levantarrrurto de c,anpo, permitiu uma a,.aliz(;ao da evolu(;Zo urbana de Brasi

lia no periodo 1973-1983.

As carposigoes ooloridas obtidas com p produto fotografico deste trabalho, been co

mo os resultados mais detalhados obtidos do processo de fotointerpretacao, encontram-se em

Oliveira et alii (no prelo). Tais corgDosisoes deixam de ser aqui apresentadas devido a impossi

bilidade de inpressao oolorida de fotocrafias nos anais deste sirposio.

4 - 0E-S,CI1--L-N"PJ URBANO DE BRASIIJA

Neste t.opico tentar-se-a dar .ma visao sintetica de corm ocorreu o cresc imento ur

ban de Brasilia no periodo de 1973 a 1983 - segundo resultados cbtidos neste trabalho - suas

oornsequ&.cias ambientais e algurres razoes quo parecem ter dirigido este crescimento.

Para conpreender as tendencias de crescimento verificadas em determinada estrutu

ra faz-se necessario, inicial= te, confcrme aponta Castells (1980), entender a organiza(;ao e s

!

	

	 pacial urbana care resultante da oonpeti(:ao entre os homens, divididos em classes, em luta pela

vida a pela apropriagao diferencial do seu trabalho, ou seja, deve-se entender o espaco corm um

1	 produto material err relagao can outros elerrntos materiais, entre os quais -)s homens que adqui

rem deter7.i.-radas relaroes sociais, que dao ao espar;o uma forma, um funCao, umi significa(;ao so

M l

	 cial.

Ass im, para a corpreensao de Como ocorreu o crescimer.t.o da area urbana de Brasilia,
I

dove-se ter em mente aquilo quo ocorreu ao nivel de sua estrutura socio-economica e quo influiu

F-	 na sun c^-p ressao _f1sica.

o^
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A proposta do Plano Piloto de Brasilia parece considerar a cidade corm um siste

ma fechado. Brasilia foi concebida comp um sistem3, cuja form, distribui^;ao espaci,,l do use do

solo, dinensoes a popula(;ao sao definidos de modo deterministico aprioristicarmnte.

A visao parece ser de que, independo iterrente do quo ocorruoc_ no meio-ambicnte des

to cidade, into e, na regiao do Distrito Federal, ou em outro nivel no proprio Pais, ela feria

Isua orgaruza(;ao espacial determinada.

Ern busca da ooncretizaCao do desenho entao definido, Brasilia "foi construida em

pouco tenpo ... para assegurar-lhe a irreversibilidade" (Costa 1970c).

Seu desenvolvimento, entretanto, fci caracteristicarrente o de um sistwe aberto,em

que processos constantes de realimenta(;k fize_•am-se necessarios para aorrigir influencias de

seu rmio a.biente economico--social, buscando ranter a organiza(;ao fisica desej,.da.

Assim, frente ao descompasso entre sou cresci-nento derrografico e o scu cresciimn

to econorrico, provocado sobretudo por intensa migra(;ao de todas as regioes do Pais, garantindo

-the elevadas taxas de crescilrento (6,2% no decenio 70;80 a 8,1% no deconio 60-7P; C0DFPUV,

1983), foi necessario o exercicio de um controle muito rigido sobre a forma de expansao urbana

que agisse sabre infiuencias espaciais indesejaveis de modo a busc,.^r a eoncretizagao co cuesenho

urbano proposto.

Desta maneira, foram eonduzidas, de modo ri-+oroso, as diretrizc s de urbani..ar:ao

propostas para orientar o seu crescimento, de form a garantir clue sua irrplantag7":o e posterior

desenvolvir-ento ocorresse de maneira proxirna aquela planejada por seu criador Lucio Costa.

Dcaminando a superposir;ao das imagens ULNDSAT, observa-se que, rcm rm.-as 	 exce

toes, o processo de crescurnto de Brasilia, no periodo do interesse, caractoriza-se cc-o 	 um

processo de adensamento de uma implanta(;k ja definida. Adensam-se, por excmplo, de modo muito

	

clam nas imagens, a Asa Norte, a Peninsula Norte, e consolida-se, de modo gradativo, a separa 	 j

cao espacial das fungoes urbanas.

Apesar de as ciretrizes para orientar o desenvolvimento de Brasilia terem 	 sido

conduzidas rigorosamente, ocorreram alguns desvios da ooncepcao original, provocadospor influe n

cias de problems e contradi(;oes existences ao nivel da estrutura social.

As propostas de Lucio Costa de que a Companhia Urbanizadera:

a) irTiedi.sse o aparecinento de favelas no Plano Piloto e provesse dentro do esquema acomdagoes

decentes e economicas para a totalidade da popularao;

^ 	 o
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b) prorrnvesse urn certo grau de coexist&jrcia social rkis unidades do vizinhanCa;

rrostram-se iirpotentes frente ao jogo de for0as quo se criou no processo de produ0ao a consume
t

do espa.Qo urbano do Brasilia, notadamente nos aspectos relativos a fornuguo da renda da terra e

do luc:ro irrobiliario, ban como frente a estrutu.-a social e econorrica vigente no Pais, quo nao

so oca_•iona acentuada 'segreya(:ao residential term ate mesmo impede a grande par :e da populagao

o acesso a rroradia detente. Neste caso:

-	 a) AF.xe:,ar dos esforgos constantes de eliminagao das invasoes no Plano Piloto, esters ressurgem

a cada instan:.c na area. Segundo Drumond ec alii (no prelo), atualnrnte existem na area 	 do

Plano Lwasoes urban -As cam um popula(:ao do aproxirradamente 5.600 Ivibitantes.

b) 0 espa;o residential urbane de Brasilia aprescnta-se estratificado em correspondencia a seq

mentagao do sua populagao. Os setrores residenciais da area do Plano Piloto oontrrr as carrndas

rrais privilegiadas da populagao, enquanto as nenos privilegiadas habitarn, abe-m das areas de

invasoes,as "nsetidocidades satelites, desintegradas de qualquor planejamento ccnjunt.o, o que

representa ma anomali.a urbanistica fwndamcntal". (Costa, 1970a).

Nestes aspectos parece haver incarpatibilidade entre a proposigao fisica contida

no Plano Pilotb e o sisteira social vigen to no Pais.

A favela e a expressao concreta do &Le rprego e/ou suberrprego, assim taro a se

gregagao residencial e a expressao concretes da segrrentaCao cads vez maior do irrercado de traba

lho e tcmbEn, do deserrprego/suberrprego.

Mas, foi sobretudo fora dos lirnites do Plano Pilots que os efeitos indesejiveis
1

das relaCoes sociais vi gentes se ranifestaram ao nivel do _spago fisico.

Senda o espago do Plano Piloto or-,m limites, tamanho, forrru e funCoes prcdeterm i.

nadas e sobre o qual se exerce rigoroso controle, o fen ; re o do "inchxnen to da cidade , ocasio 	 II

nado polo cit xb descarpassu entre crescirento d^anogrL ico e economico, vem se manifestar fora

destes limites. G na criagao das pseudocidades satelites e no sou crescimento acelerado, cujas 	 I

taxas de crescir-errto anual, no decenio 60/70, pedem scr exarninadas na Tabela 1, quo se cristal i
1	 I

zam as distorcoes provocadas ao nivel fisico pelas distor(;ocs ao nivel das instancias socio-,eco 	 I

Ir,.)	 r&dcas c politicas.

As cidades satelites propostas para serem eonstruidas na epoca em que a cidade de

Brasilia tivesse de 500 a 700 mil habitantes comegaram a surgir quando ester ainda apresentava

it
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extcnsos va.ios urbvios, dcvido a necessidade de abrigar a populagao mcnos privilegiada, coloca

da fora do m-rcado de imoveis ou lotes urbanos na area do Plano Piloto. A dem3rcaq.io rigida dos

limites dest.a area, a dificuldade de arplia(;ao destes limites, quer pelas diretrizes urbanisticas

oontsdas no Plano, quer polo ja coWranetirmnto de grandes areas com orgaos publicos a nucleos

rurais, tem irpl.icado uma escassez cads vez m for da oferta de to mos urbanos e, consequente

mente, uma especula(;c-ko imbiliaria bastante grande. Estes fat:os implicam a inpossibilidade de do

terminadas ca.--odas da populai;ao atraidas para Brisilia viverem dentro da area do Plano Piloto,

ocasionando sua instalagao nas cidades satelites. EsULS, surgidas da necessicLade de acomodar a

I populagao Cbrcira e preservar d area do Plano Piloto, c:onst3 tuem, ju-itamente com a cidade do Bra

silia, um conjunto desarticulado de nuclvos, para os giiais faltou sere a acao de u-n pinncjam n

to integrado que distribuisse espacialmente as fun(;oes urbanos. Eloje a area do Plano Piloto cons

titui-se,ne local em que se ooncentram as oportunidades de trabalho, consurn a la7:r de milhares

de habitant_es do Distrito Federal, oan,promctendo Canto a qualidade de vida denroL de sous limi
i

tes corm destas areas urbsnas perifericas.

TAREIA 1

DISTRITO FED IMAL: FVOLII,D DO CRISCIAT.7M DT-,-MT;4VTCO MR IDC;.LIDA DF. I:Tn%VA - 1959a 11180

DATA

LOCI.I.ID:,Dt:
wJ/59 SLT/60 OLTP/64 SET/70 JUN/75 JUN/78 SLT/80

CRESCIME: 110
I "EDIO A':L'r1L

60/7070/80

Plano Piloto 23.834 68.665 90.582 149.982 171.849 228.389 275.087 8,1 6,2

Cruzeiro - - - G.636 29.392 39.700 35.614 - 18,2

Guars - - - 24.864 64.469 75.992 82.432 - 12,7

Nucleo Bandeirante 15.751 21.033 40.235 11.268 15.855 ' Q .872 17.477 6,0 4,5

Taguatinga 3.677 26.111 68.947 107.347 145.350 1&3.995 192.999 15,1 5,5

* A tahela aFresenta apenas aquelas localidades na area de interesse deste tsabalho.

FO"M: CCOEPLAN, 1983.	 I

t	 1
0 crescirrento urbano de Lrasilia, conform_ ocorrido, teve outros irpactas no	 wn

biuit.e, alcm das ja citadas mss condiCoes de vida dos habitantes obreiros das cidades satelites

D.I



	

(	 que se deslocam cistircias at.e 60 )an pars trabalhirem, a dos habitantes das invasocs . carentcs

de qualquer rec-urm, ate memo  de moradia decente.

Atraves do ex^ume da zuperposi(;ao des imzgms IAN SAT ,„,scrvrn-sc a ocorrc: cia, dos

de 1973, a de modo gradativo, de extcnsas ^roas do solo expostD quo correspondca a areas terra

Iplenadas Tura eonstrui;ao e plzntio, corn tiunban para retirada de material para construcao (Cap:

calho) . Esta Ltirrn situa(;ao, caracterizada pelas caixas de cmprestimo, co,istitui Luna agress,^o

ao ureic arriiente, devido a forma desordenada com . processa: retirada a camada superficial do

1 

solo, esta desencadeia um processo erosivo quo froquentenr_nte a acelerado. Este proresso c um

dos fatores responsaveis polo assorezurrento que vem ocorrendo no Lugo PararwZ e cujss consequcn

cias sao relevantes tiara a vida biologica. Atualmntc este lago ja apresentai um alto grau de po

luiCao quo, se nao corri.gido ou amcnizado, tende a conprometer as conduces ambientais	 desta

area. Estc fato e relevante, pois o objetivo do lago c recrea(;ao e paisagi.szm. SLas con'i(;ocs

fisicrs c qui acas estao comprometendo seu objetivo, pois ocorre a eutrofizagao. Este problc:^tis

est% ligado ao fornecimento de nutrie.-ites quo tom sido erescente, vindo principalmn : '-. irea

rural a de dejetos de esgot:o. Esta situa^;ao tem acarretado prec=paQao oom r. no.—,al) do

use do solo Para quo se possa diminuir o fornccir y o Ce.nutrientes.

Segundo o plan de Lucio Costa dc •mr-sc-iaeviiar a localizarreo ee rt!sid r-ncias nas

margcns do Lago Paranai a fim de preserver intacta sua feir:ao natural. Entretanto, tcm-cc esten

dido ao Longo do suas rurgcns o use residencial, ..-orrendo twb&i al intasocs, a cxcrplo da fa

vela do Parana, proxiau a barragcm dcste Ligo. Nas suas rrargens existe ate um rratadouro de por

cos que realiza o abate diario do dezenas destes rrirnis, :-scarregando os seus residues ^.obre

o lago. Alcm disco, residuos de fossas septicas sao aUrados ao lago, segundo iiforrmc6cs wr

bais oarrentes.

j 0 Logo Parana comporta-se corm um sisti-ou estatico devido a relacao entre o seu

volume de aqua e -qucle que entta a sai do scu sistam. Estes situa(;ao evidencia ainda mais a no

cessidade do controle de crescimento urbarn no scu entorno.

4 - CO:;CLI: SbES

A T ,mica de Registro de Dragons e do filtxos adequados mostrou ser um inottumcn

	

'	 tal util para estidos com vistas ao planejamcnto urban, pois permitiu obter inform(;8es relati

vas a dirIz-_Ir.ica do crescirrent.o da cidade do Brasilia, possibilitando analisar as tendcncias de

	

^`	 suas alteragces, o quo dific_lmente seria reealizada sem o usoc:esta tecnica.



Cam as corrposigoc:s coloridas obtidas da aplicagao dessa t&mica foi facilnente

identificado onde e claando ocorreu o fen6meno da cxpansio urbana. Isto porque tais eonposiCoes

discrindnam, pela diferenga de cor, as areas que nas duas datas superpostas apresentaram use ur

bano daqueles que sofreram altcracao no seu uso.

A delimitaCao das areas de use alterado no periodo, atraves do registro de dados

orbitais, minimizou o levantancnto de canrpo. Este pode ser direcicnado -penas paraaquelas areas

especificas, a fin de verificar se correspondiam realnento a areas urbanizadas.

Algumas dificuldades surgiram durante a realizzgao deste trabalho que poderao ser

sanadas em pesquisas futuras. U..ma delas refere-se ao fato de que pares canparar a estrutura urba

na de Brasilia nas Batas desojadas foram utilizados produtos dos satelites UJZSAT 1, 2 e 4, o

que dificulta a superposi(;ao das inagens,i.-rplicando um mior dispondio de tempo resta tarefa de

vido as diferen(;as georetricas dos produtos dos seus sist-emns sensores.

Com relagao as carrposi(;oes ooloridas obtidas com as ssiperposigoes das imsaens, es

	

_	 1

tas poderiam ter unu melhor defini(;ao nas variances das cures se tivessem sido submetidas a un

pre-processamento, .: isando equalizes-l.as ccin relai;Z-AO as tcrkilidade.^; de ciiza, o que nao ocorreu.

Vale a pena ressaltar tarn que a utiliz;:(;ao de outras imagers correspondentes

ao periodo chuvoso na regiao teria auxiliado na melhor de_`ini(;ao dos alvos, miniuruzando o nGmc

ro de pontos a ser verificados no cargo.

Cutro ponto a salientar eorsiste na dificuldade da discriminagao entre areas de

construgao e solo er-posto, apenas utilizando a superposigao de iragens T.ANI)SAT. Por apiesenta
I

rem alta reflectincia no visivel, estes aivos rustram-se com a meb-ma cor na carposi(;ao colori

da. Em decorrencia de fatos Como esse,a metodologia estruturada neste trabalho preve sequencial

rznte a utilizagao de fotografias aereas a levantamento de can-;:o para cmrpletar o processo de
i

interpreta;.ao dos dados.

Sal ienta-se ainda que a especi f icidade da area de estudo deste trabalho pode ter

vanta ens	 a a a licagao da tecnica de re istro de ima ens	 outras cida	 i^:	 r--=. _ Yom _•_	 g	 P	 P	 9	 9	 q	 —

des nao apresentariam.

Brasilia a uma cidade planejada, com as funr:oes urbanas racionalrente separadas.

1
Isto, sem duvida, facilitou o processo de fotointerpreta(;ao de imagens des area. Resta testar o

use desta tecnica cm cidades espontaneas quo nao apresentam a rrezzm racionalidade organizacio

i
1

'	 O 1
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Observa-se por fim clue estudos urbanos Como o presente, que utilizam dados orbi

tais, t&n m^lhores perspectivas para o futuro proximo por ocasiao da operacionalizagao de r-)

vos sistemas sensores em desenvolvimento.

As areas urbanas par serem aitamente heterogeneas, crnplexas, P conterem obje

tos de pequena dimensao, requerem, para serem estudadas, que os sistem3s senores tenham alta

resolucao do terreno, o que nao a oferecido atualrente pelos satelites de Sensoriam°nto Remo

to exister,tes.

A nova eeraQao de sensores tern maior resolu(;ao espacial, os quais trabalharao

cm mJ s bandas espectrais, a seus produtos serao mais semelhantes as fotografias aereas cm pe

quena escala.

O primeiro satelite frances da serie SPOT, a ser langado em 1985, oferecera co

mo produto iuragens paneraniticas com resolu(;ao de 10 m?tros e imagens ruitiespectrais com re

solugao de 20 imtros e possibilidade do esteroscopia; o novo sat -elite da serie 1ROSAT possi

bilitara ao Brasil a captaGao de imagens produzidas pelo seu Thematic Mapper ccm resoluc;ao de

aproxiruda=ite 30 retros e em 7 bandas multiespectrais; o satelite holandes TERS (Tropical

Farth Resources Satellite), a ser lancado por volta de 1990, tera um sensor de nuvens coin vi

sada selctiva e resolu(;ao es-pacial de means de 20 metros; o satelite brasileiro quo esta ser.

do construido, atraves da DLzICB (Missao Espacial Completa Brasileira) , pelo IIQPE e que sari lan

4;adro per volta de 1993, tern uma resolugao de 40 metros.

A expectativa em torno das potencialidades dos produtos destes satelites as apl)L

cagoes urbanas tem sido uma das motiva(;oes principais dos profissinais que trabalham na rhea.

A
ub

v J.
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