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o CONTEXTO DE APLlCA~AO 

Os assuntos tipicamente cartognificos que 
you abordar tern como pano de fundo, como con
texto de aplica~ao, 0 planejamento metropolitano, 
mais especificamente, nosso "Modelo Integrado de 
Informa~oes de Uso do Solo", para 0 qual criamos 
a sigla MIUS. Fig. 1 

o Modelo e meramente descritivo, ele nao 
obedece a alguma tearia do planejamento sobre a 
qual ele se contr6i. Seu objetivo e, basicamente, co
locar a disposi<;ao do planejador urn conjunto de 
informa~oes, 0 qual, de forma desintegrada, ja existe 
e que passara, atraves de rotinas do Modelo, par 
urn tratamento sistematico para fins de sua integra
<;ao em term os de conceitos, compatibilidade car
tognifica, atualiza~ao e automatiza~ao. 

Qs componetes da entrada sao: 
- a carta-base 

- 0 Cadastro de Loteamentos (em fun~ao da Lei 

6766) 
- a populac;ao atual (a nfvel de S.c. '80) e a prog
nosticada (a nivel .mais agregado) 
- indices urbanisticos atuais e em forma de serie his
t6rica (captados dos Cadastros Imobiliarios, aero
levantamentos .e levantamentos no campo) 

- 0 Cadastro das Areas Comprometidas com In
tervenc;oes do Setor Publico (para fins de coorde

nac;ao da ac;ao metropolitan~. e tambem em fun~ao 
da Lei 6766) 

- as Leis sobre zoneamento do uso do solo, tanto 
a nivel do argao metropolitano como a nivel 
municipal 

- as cartas tematicas existentes sobre recurs os 
naturais. 
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Com tudo isso, 0 Modelo dirige-se, basica

mente, ao planejamento fisico - tanto no seu as
pecto descritivo, quanto no seu aspecto legal. Ele 
visa a atender necessidades do planejamento mu
nicipal, assim como metropolitano, quando entrar 

em detalhes abaixo do nivel "macro' '. 

o ENVOLVIMlENTO 
DA CARTOGRAflA 

Evidentemente, ha urn envolvimento duplo 

da cartografia nisso, 
- como cartografia topogrMica e 
- como cartografia tematica, 

cruzando-se, ainda, com 0 aspecto da . 
. automatizac;ao. 

Tudo indica que as aplicac;oes mencionadas, 

principalmente os aspectos legais, requerem uma 
precisao cadastral. Ja com respeito ao cidadao, 
aconselha-se basear' zoneamentos de uso do solo e 

pareceres sobre 0 parcelamento numa carta-base de 

precisao satisfat6ria. 
Quem vai fornecer esta base ao Modelo e 

o projeto "Unificac;ao das Bases Cadastrais", si
gla UNIBASE, uma ac;ao conjunta da FIDEM, das 
empresas concessiomirias e das Prefeituras 
Municipais. 

Este projeto vai gerar, a partir do come~o 
de 1986, cartas de tia~o, nas escalas 1: 1000 e 1: 5000, 
com conteudo e precisao cadastral. Para fins de 

atualiza~ao, sera adotada uma metodologia que 
combina elementos terrestres com fotogrametricos 
complementares. 

o espac;o nao permite entrar em mais 
detalhes. 

Importante no presente contexto e que uma 
carta-base sera nosso "corpo receptor" para as in-

.. 



formac;6es tematicas, e que a escala de entrada e 
aromazenamento digital sera 1: 5000. Fig. 2 

A Intenc;ao e de atender, tanto a entrada 

quanto a saida, atraves de uma unac(lJ versao digi
tal da carta-base em 1: 5000, pressupondo, isto e 
claro, urn tratamento previo ou posterior, depen-

• 
dendo da escala do documento de entrada ou de 
saida. 

Propomos esta, para bern dizer, "camisa de 
forc;a", por tres motivos: ' 

1°: So haveri atualizac;ao permanente desta 
carta-base e de mais nenhuma. 

2°: 0 tratamento digital de cartas-base e bas

tante dispendioso em term os de memoria magne
tica e de atualizac;ao atraves de digitalizac;ao. 

3°: Queremos evitar que 0 trac;ado de car~ 
tas distintas difira, quando nao for em func;ao de 
escalas diferentes. 

; 

Para obter este resultado, deve ser feito urn 
nivelamento de precisao, ate em detrirnento de cartas 
de entrada com uma escala acima de 1: 5000. 

Como estas cartas ou plantas originarias 
continuam existindo, nao haven! perigo de perda 

de informac;ao. Apenas forc;amos a integra~ao cor
reta e compativel da informac;ao mais detalhada no 
conjunto maior para utilizac;oes derivadas. 

Urn caminho possivel, para viabilizar este 
procedimento, pode ser 0 redesenho da informa
c;ao tematica em cima da carta-base plotada auto
maticamente. A escala do "plot" pode ser ajusta
da a escala da carta de entrada para facilitar a trans
parencia. 0 principal neste processo e que se con

siga coincidencia do trac;ado entre base e tema aonde 
elas apresentain objetos identicos na realidade. 

Antes de aprofundar este aspecto, ou seja, 
a relac;ao entre base e tema, gostaria de chamar aten
c;ao para 0 possivel uso multiplo da carta-base con
feccionada pelo projeto UNIBASE. Fig . .3 

o que vale para a utilizac;ao da carta-base 
convencional, vale tambem para sua prevista for

ma digital. Duas empresas concessiomirias ja estao 
interessadas em automatizar seu Cadastro de Re-
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des, 0 que se efetuaria com mais facilidade dispondo 

ja da carta-base em forma digital. 

CARTOGRAFIA AUTOMATICA 
PARA TEMA 

DO PlANEJAMENTO 

Para retomar a questao da relac;ao entre base 
e tema, deve ser esclarecido 0 seguinte aspecto: 

Se a automatizac;ao da produc;ao cartogra
fica tern como objetivo reproduzir, simples mente de 
forma automatica, 0 que ja existe em forma con

vencional ou 0 que pode ser conseguido; facilmen

te, atraves de metodos convencionais da cartogra
fia, tudo indica qu~ nao vale 0 gasto, principalmen
te, levando em considerac;ao 0 atual contexto socio
econ6mico. Os produtos nao serao mais baratos e 
muito menos bern feitos em termos de estetica car
tografica. No minimo, vale esta constatac;ao para 
a cartografia tematica no planejamento metropo
litano. No caso de urn orgao como, por exemplo, 
o IBGE, esta questao"coloca-se de maneira bern 

diferente. 

o nosso usuario principal, 6 planejador, e 

o usuario omais ~xigente que se possa imaginar, nao 
apenas com relac;ao a variedade e volume das in
formac;6es, mas tambem com relac;ao a liberdade 
de cruzar e combinar estas informac;6es con forme 

a sua necessidade atuaL 

No caso da cartografia automatica, estas exi

gencias chocam-se ainda com 0 atual nivel ck ma

turidade do geoprocessamento. 0 geoprocessamento 
surgiu em func;ao de aplicac;6es muito menos com

plexas do que 0 planejamento. 

Por exemplo, 0 nosso equipamento, em par
ticular 0 "plott~r", apresenta restric;6es enormes 
com relac;ao a riqueza de fOfmas de apresentac;ao 
grafica da cartografia convencional. 

o desenho ° at raves de esferogratica, com seus 
trac;os fortes e de intensidade qtiase identic a para 
todas as cores, faz com que seja extremamente di-



fieil ressaltar 0 tema atraves da eolora~ao. 
Areas so podem ser eoloridas atraves de tex

turas de hachuras. E, por fim, em consequencia das 

particularidades da ferramenta esferografica, deve-se 
mini mizar a duplicidade, 0 paralelismo de tra~os 
quando estes se referem a objetos identicos na rea
lidade. Via de regra, aparecera a informa<;:ao mais 
importante no contexto daquele tern a suprimindo 
as outras menos essenciais. Fig. 2 

Vemos, entao, que a adapta<;:ao dos tern as 

a base, 0 tratamento previo para a digitalizacao, im
plica mais do que 0 problema de escalas diferen-. 

tes. Implica decisoes sobre a substituicao ou coe

xisteneia de informacoes da base e do tema, e ate 
dos proprios temas entre si. 

Estas decisoes trazem consigo eonsequencias 
praticas para a digitalizacao. Caso uma linha tenha 
mais de urn significado, e oportuno que ela rece
ba, no ate da digitalizacao, todas as respectivas cha
ves de objeto, ou seja, a sua codifica~ao semantica. 

Fig. 4 

Esta quadrfcula de 1 Km2 mostra urn re

corte da nossa carta-base prelirninar, ainda sem pre
cisao cadastral, servindo como objetivo de varios 
estudos. 

As faces de quadra receberam 0 codigo co
mum para todas as quadras urbanas (alem do co
digo individual extraido do Cadastro Imobiliario) 
e urn outro codigo que indica a classe da via lin
deira (par exemplo, via local, coletora, expressa, etc.) 

Esta in formacao nao e meramente topografica, ela 
ja e tematica no sentido de eriar urn elo para fins 
do planejamento de transporte. Fig. 5 

Aproveitando entao esta codificacao diferen
ciada~ podemos mostrar urn pequeno ate de gene
ralizacao cartogrMica, selecionando apenas as vias 
acima de nivellocal. Esta diminui~ao do conteudo 
da carta-base e rnuito util para 0 mapeamento de 
tern as para os quais se recomenda ter urn referen
cial basico menos dens~. 
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(Como fica visivel, ainda nao resolvemos 0 

fecharnento automatico das lacunas provocadas pela 

sele~ao. 

Da mesma forma, ainda esta para resolver 

a questao da diferencia~ao grafica da toponimia, 
assim como sua alocacao adequada com vistas a 
possiveis intersecc;:oes com informa<;:oes tematicas). 

o mesmo instrumento, a codifica<;:ao dife
renciada do mesmo tra~o, servini para criar . os re
ferenciais estatlsticos, cemo, por exemplo, Setores 
Censitarios, os quais serao farmados por conjun
tos de quadras urbanas, incluindo, quando for 0 

caso, partes do solo nao ocupado. 
Por enquanto, temos apenas a possibilida

de de avaliar dados urbanfsticos seledonados do Ca
dastro Imobiliario a niveI' de quadra. Fig. 6 

. Esta claro, que nas areas de invasao (elas nao 
receberam hachura em funcao da falta de dados de 
Cadastro) a Fonte de in formacao deve ser outra. 

Para voltar a questao geral, a caracteriza-

cao das exigencias. do planejamento a cartografia 

automatica, vemos que a coisa e rnais diffcil, ain

da, por conta da restricao das formas de apresen

tacao grafica do nosso equipamento de saida. 

Felizmente, 0 GRADIS 2000 oferece urn dis

positivo para desvincular a forma da apresentacao 

grMica de urn elemento cartogrMico da informa-. 

Cao geometrica que se apresenta, basicamente, co

mo uma sequencia de coardenadas. Este dispositi

vo e a assim chamada "tecnica das tabelas". 
Fig. 7 

Esta tecnica permite, nao apenas que a for

ma final de apresenta~ao grafica seja ajustada de 

maneira flexivel ao conteudo do tema, mas tam

bern, junto com a cedifica~ao c1assificat6ria dos ob

jetos cartograficos, que 0 proprio conteudo do te

rna possa variar, ou seja, ser "recornposto" con

forme as necessidades do usuario. 

Consideramos desejavel e viavel, a medio 

prazo, chegar a uma automatizacao, pelo menos 

parcial, do confeccionamento dos temas recompos~ 



tos ou opcionais, no sentido de, quando se sabe 0 

conteudo do tern a a ser plotado, dado pelas respec

tivas chaves de objeto, alocar, automaticamente, as 

tabelas que atendem, graficamente, da melhor for

ma, aquele conjunto de informa~5es. 

E claro que isto ja pressup6e urn ace"rvo de 

experiencias praticas com esse procedimento, prin

cipalmente, no que tange a compatibiliza~ao grafi

ca do conteudo dos novos tern as. Como primeiro 

passe para adquirir essa experiencia, estamos de-
t · 

senhando, em transparencias para retroprojetor, to

dos os sub-tern as constantes do Modelo. Cruzan

do estas informa~5es, ainda manualmente, de for

ma que elas gerem os overleis esperados com vista 

a demanda previsivel, teremos condi~5es para 

- analisar as form as adequadas de apresenta~ao 

grafica por cada composi~ao tematica; 

- racionalizar confeccionamento e utiliza~ao das 

tabelas no sentido de urn uso multiplo da mesma 

tabela para diversas finalidades; 

- estudar possibilidades de padroniza~ao ou nor

maliza~ao grafica, levando em conta as normas vi

gentes ou praticas usuais, a fim de aproximar, 0 ma

ximo possivel, dentro das limita~5es tecnicas do 

equipamento, a simbologia automatica a 
convencional. 

A 
GENIERAUZAC;lo CARTOGRAF!CA 

NO GEOPROCIESSAMENTO 

A generaliza~ao cartografica, urn metodo in

dispensavel e fundamental quando se trabalha com 

varias escalas e mais ainda com mapeamento te

maticos, quando aplicado ao geoprocessamento en

frenta problemas enormes em fun~ao do pouco de

senvolvimento desta tecnologia. Fig. 8 
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Vamos ver que tipos de generaliza~ao exis

tern. Dos sete tip os mostrados na transparencia -

tentei uma tradu~ao do livro de Guenter Hake, Kar

tographie I - alguns podem ser realizados, automa

ticamente, com 0 nosso equipamento. Por exemplo, 

nO 6, tipificac;ao de simbolos isolados ou altera~ao 

e simplifica~ao de tra~ados. 

Igualmente viavel e 0 nO 5, sele~ao, como 

ja mostrei no caso da nossa carta-base. 

Todos os demais tipos de generaliza~ao, por 

enquanto, nao sao realizaveis, automaticamente, por 
falta de programas especifkos. Como e f.icilmente 

visivel, estes processos levariam a urn deslocamen

to ou afastamento do grMico de sua geometria, ori

ginalmente, digitalizado. Existem fun~5es para cal

cular linhas paralelas, mas assim que houver uma 

compila~ao ou ramifica~ao da figura grafica, 0 pro

cesso nao tera mais apoio automatico. 

A medio prazo, atacaremos a tare fa de criar 

mais apoio automatico, porem, achamos muito in

dicado e desejavel estabelecer urn, intercambio de 

experiencias, ideias e solu~5es com todos aqueles, 

sejam pesquisadores de institutos e universidades 

ou especialistas em Prefeituras, argaos metropoli

tanos etc., que de uma ou outra maneira esti'io en

volvidos neste tipo de trabalho. 

Geralmente, as empresas que comercializam 

equipamentos graficos nao investem nesse tipo de 

aplica~ao, porque e muito dispendioso e encontra 

uma demanda pouco lucrativa, quase que, exc1usi

vamente, limitada a alguns argaos publicos de bas

tante porte. 

Na Republica Federal da Alemanha, por 

exemplo, as grandes Prefeituras fundaram uma as

socia~ao dedicada ao desenvolvimento, em conjun
to, de programas especiais para cartografia, esta

tistica e planejamento. Pessoalmente, acho que, num 

futuro nao muito remoto, 0 Brasil deve enveredar 

por urn caminho semelhante para evitar gastos e 

desgastes desnecessarios. 
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