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1. INTRODU(:lo 

Considerando as dificuldades de acompanha
mento da paisagem de urn pais com dimensoes conti
nentais como 0 Brasil, e importante que se conhec;:am 
todos os meios possiveis para resolver 0 problema. 

o desenvolvimento tecnologico, em termos de 
Sensoriamento Remoto, e surpreendente nestes ultimos 
anos, de tal forma, que ja se pode obter informac;:oes 
rapidas e seguras da cobertura florestaI OU mesmo 0 usa 
da terra em geral, de urn municipio ou regiao de 
interesse. 

o mapeamento cadastral e este conjunto de ma
pas que registram as principais caracterlsticas de uma 
regiao, como, por exemplo, a estrutura fundiaria, as con
dic;:oes legais de propriedades, 0 uso da terra (seja agri
cola, pecuaria ou florestal), a rede viaria, 0 parque in
dustrial, a rede de drenagem, etc. 

As imagens de satelite, considerando sua visao 
panodl.mica e repetitividade, possibilitam fazer 0 acom
panhamento da situac;:ao de urn municipio ou regiao, 
utilizando-se, muitas vezes, apenas uma imagem. 

As imagens de satelites tern a .vantagem de se
rem utilizadas, digitalmente, como analogicamente, de
pendendo das condic;:6es que 0 usuario disp6e. 

2. RIEVISAO DIE UTiERATURA 

Quanto as imagens de satelites para fins de ma
peamento da terra, 0 que existe de mais conhecido sao 
as imagens do satelite Landsat, que e urn satelite ame
ricano. Alem deste sistema, existem varios outros co
nhecidos e em desenvolvimento, como por exemplo: 
MOMS - Rastreador Multiespectral Otico -·Eletronico 
Modular, Satelite alemao. E 0 primeiro sistema modu
lar testado com sucesso no espac;:o - resoluc;:ao espacial 
- 20m 
- SPOT - Systeme Probataire D'Observation de la 
·Terre. Primeiro sate/ite foi lanc;:ado no espaC;:Q, no inicio 
de 1986, efetuado pelo programa espacial frances. 
- Resoluc;:ao espacial no modo multiepectral e de 20m. 
- Resoluc;:ao espacial de modo pancromatico e de 10m. 
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No Brasil; pouco se fez, ainda, com outras ima
gens ou produtos de satelite a nao ser do sistema 
Landsat. 

o sistema Landsat, atualmente em orbita, pro
duz imagens do Mapeador Tematico (TM) e do rastrea
dor Multiespectral (MSS). 

Existem dados do Mapeador Tematico TM des
de 16 de julho de 1982, quando foi Ianc;:ado 0 Landsat 
4, no espac;:o. 

Segundo HORLER; AHERN (7),0 Mapeador 
Tematico, dos Landsat 4 e 5, produz bern mais infor
mac;:oes por cena do que ·0 MSS, 0 que pode s·er cons
tatado na tabela seguinte. 

TM 
banda 1 0,45 - 0,52 urn 
banda 2 0,52 - 0,60 urn 
banda 3 0,63 - 0,69 urn 
banda 4 0,76 - 0,90 urn 
banda 5 1,55 - 1,75 urn 
banda 7 2,08 - 2,35 urn 
banda 6 10,4 - 12,5 urn . 

niveis de cinza-256 
campo de visada-185 Km 
resolu~ao espacial-30rn 
altitude do satelite-705 Km 
freq. de cobertura-!6 d . 

Ref. HORLER ; AHERN 1986 

MSS 

banda 4 0,50 - 0,60 urn 
banda 5 0,60 - 0,70 urn 
banda 6 0,70 - 0,80 urn 
banda 7 0,80 - 1,10 urn 
banda 8 10,4 - 12,6 urn 

126 
186 Km 
79 m 

919 Krn 
18 dias 

De acordo com MALI LA (9), fazendo uma 
comparac;:ao entre as imagens TM e MSS, percebeu-se 
uma superioridade geral para as imagens TM, isto sen
do comprova~o em confrontac;:6es de bandas espectrais 
individuais, variac;:6es de bandas e a resposta espectral 
dos objetos. 

Para DESACHY et alii (6), a experiencia !llOS

tra que a qualidade dos parametros da imagem tern 
grande influencia nos resultados obtidos pelos usuarios, 
o que da as imagens TM melhores resultados do que 
as imagens MSS. 

De acordo com METZLER; MALI LA (10), ja 
em 1984, foi lanc;:ado 0 Landsat 5 para que se pudesse 
corrigir alguns problemas de orbita com 0 Landsat 4 

. e assim aumentar 0 numero de imagens disponiveis, 
uma vez que fo"ram planejados para imagear 0 mesmo 
ponto com diferenc;:a de 8 dias, mantendo assim 0 pro
grama previamente estabelecido. 

As diston;:6es geometricas nas imagens do ma
peador tematico, segundo BORGESON et alli (4), sao 
fu·nc;:ao das caracteristicas do sistema de sensores, va
riac;:ao de altitude e velocidade das plataformas, sendo 
que este autor sugere os modelos de colinearidade, po
linomios de 1° e 2° graus, para a correc;:ao das distor-



~6es, sempre comparando-os com os dad os precis os co
letados no terre no. 

De acordo com SANTOS (11), as maiores e mais 
convenientes aplica~6es de cada canal do mapeador te
matico sao: 

CClli"lcis Pri&1cipons Ap!ica~oes 

1 
projetado para.o mapeamento de aguas costeiras, diferencia~ao entre 0 solo e" vegeta~ao sadias 
e diferencia~ao de tipo de vegeta~ao: " 

2 projetado para estudar a reflectancia da vegeta~ao sadia; 
> 

3 
eo canal mais' importante para 0 estl.1do da vegetac;ao, proje!ado para separar zonas com vegeta-
~ao de zonas sem vegeta~ao; 

4 projetado para auxiliar na estimativa de biomassas e - discrimina~ao de corpos d'agua; 

5 fornece informac;6es a respeito da umidade da vegetac;:ao e permite a separa~ao entre nuvens e neve; 

6 projetado para c1assifica~ao vegetal e analise de "stress" e outros fen6menos termicos 

7 projetado para 0 mapeamento de formac;6es rochosas. 

- A superficie de projec;ao e definida peJa orbita do 
sateJit~; 

- A projec;ao e, praticamente, conforme, especialmente 
na area de!imitada pelas varreduras do satelite; 
- Todos os meridianos e paralelos sao !inhas curvas; 
- A proje~ao e recomendada apenas para uma faixa es-
treita ao longo do tra~o da orbita. 

o resultado de 32 metros para 0 erro interne das 
imagens TM, obtido atraves da transformac;ao de simi
laridade, entre as coordenadas de projec;ao, mostram 
que a geometria do sistema e compativel com a plani
metria de cartas topograJicas em escalas iguais ou me
nores que 11100.000, de acordo com informa~6es con
tidas no trabalho de D' ALGE (5). 

No mapeamento cadastral, e necessario que se 
tenha imagens com caracteristicas geometricas, com a 
maior equivalencia possivel em rela~ao aos mapas de 
mesma escala, fato que diminui os custos de process a
mento das imagens e permite que se compare os resul
tados da interpreta~ao visual com os mapas tematicos 
existentes na area. 

4. SIENSCRiAMIENTO fiUMOTO NO BRAS~L 

A maior concentra<;:ao das pesquisas de Senso
riamento Remoto no Brasil esta no Instituto de Pesqui
sas Espaciais (INPE), "o qual tern 0 centro de recep~ao 
das imagens em Cachoeira Paulista e finalmente 0 cen
tro de pesquisas em Sao Jose dos Campos, onde se tern 
varios cursos de P6s-Gradua~ao ligados aoassunto. 

o INPE, atualmente, est a se empenhando para 
expandir 0 Sensoriamento Remoto no Brasil, criando 
laborat6rios regionais em varios estados, onde est a se 
fazendo pesquisas e aplica<;6es regionais com as ima-
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gens ou outros produtos de sateJites. " 
Existem varias universidades brasileiras que fa

zem pesquisas, a nivel de Mestrado e Doutorado, em 
Sensoriamento Remoto e suas aplica~6es, analisando 
as mais variadas areas tematicas ou mesmo a pesquisa 
pura do sensor. 

A tese de doutorado, recentemente cc·ncluida par 
LOCH (8), e urn dos exemplos de trabalho de pesquisa 
em Universidade, tendo urn apoio extraordinariq do 
INPE. 

Neste trabalho, fez-se 0 acompanhamento do 
municipio de Porto Vito ria - PR, des de a epoca da co
lonizac;ao, tendo varios mapas fundiarios da area de 
epocas diferentes, 0 cadastro tecnico rural e, finalmen
te, varias datas com as imagens TM, complementando 
o trabalho com a avalia~ao do uso do solo e a rede via
ria municipal. 

Atualmente, ja existem varios orgaos de plane
jamento estaduais que esUio utilizando 0 Sensoriamento 
para solucionar os seus problemas regionais. 

Considerando a evoluc;ao tecnol6gica e 0 aumen
to da resolu~ao espacial das imagens de satelite, as em
pres as de aerolevantamento e mesmo os 6rgaos encar
reg ados do mapeamento, como 0 IBGE e 0 DSG, co
mec;aram a se interessar por esta area. 

A disponibilidade e a repetitividade que se tern 
com. as imagens de satelite, sao elementos que penni
tern avaliar ou monitorar urn fenomeno fisico com bas
tante facilidade, ° que se torn aria muito oneroso, caso 
fosse usar fotografias aereas. " 

Quanto ao uso doSensoriamento Remoto no 
Brasil, deve-se reconhecer que 'ja existe muita pesquisa 
feita, existindo, portanto, ainda, urn vasto campo de 
atua<;ao e me.smo 0 numero de especialistas ainda e 



limitado para atender as necessidades do pais. 

~. l?[EnS~lEC1~VAS PArRA 0 SfENSORiAMlEN10 
H(fEMOfO 

o Sensoriamento Remoto e a esperanca de que 
se viabilize a atualizac;;:ao dos mapas, no Brasil, uma vez 
que a natureza se altera, rapidamente, e, assim, e ne
cessario que se mantenha os mapas tematicos de acor
do com este dinamismo. 

A inclusao do Sensoriamento Remoto ·no· curri
culum de varios curs os de graduacao, ligados a area, 
sera uma forma de divulgacao desta tecnologia e, aQ 
mesmo tempo, formar-se urn maior numero de tecni
cos para utilizar esta ferramenta. 

o debate em congressos e seminarios, procuran
do integrar 0 Sensoriamento Remoto com 0 maior nu
mero de profissionais de areas tecnicas afins, fani com 
que haja maior conscie~tizacao a respeito do Sensoria
mento Remoto. 

A utilizacao de imagens de satelites na execuCao 
do primeiro mapeamentocadastral de urn municfpio 
permite maior uniformidade das atualizacoes 
subsequentes. 

Quanto maior integra9ao houver entre as areas 
tccnicas afins ao planejamento regional, maior sera a 
utilizacao das imagens de satelite e, assim, ter-se-a urn 
cadastro tecnico cada vez mais multifinalitario. 

6 - CONCI..USO!ES 

Esta havendo uma evolucao surpreendente em 
termos de satelites, para fins de mapeamento, nestes ul
timos anos. 

o surgimento do satelite frances SPOT, do sate
lite japones J-ERS, do satelite alemao MOMS e outros, 
junto com 0 mais tradicional, 0 Landsat, satelite ame
ricano, fizeram com que a resoluCao espacial das ima
gens j a chegassem a 10 ' metros. 

A repetitividade de imageamento da Terra, pe
los sistemas de satelites, permitem uma avalacao conti
nua da evolucao dos divers os fenomenos que estao OCOf

rendo na sllperffcie da terra, sejam eles naturais ou pro
vocados pelo homem. 

A possibilidade de se avaliar as imagens de sa
telite, tanto digitalmente, como analogicamente, dao a 
elas a grande fIexibilidade de utiliza9ao. · 

A interpretacao digital permiteuma grande oti
mizar,:ao dos trabalho.s, enquanto que a interpretacao 
visual, apesar de ser mais lenta, permite que orga~s, sem 
maiores recursos em equipamentos, facam uso destas 
imagens para resolver uma serie de problemas de terras 
que or:orrem em cada Estado. 

o trabalho utilizado no municipio de Porto Vi-
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toria - PR, durante a pesquisa de doutoramento, mos
trou que as imagens de satelites permitiram delimitar 
propriedades que nao haviam sido identificadas no tra
balho de cadastro tecnico, executado pelo Convenio 
ITCF/Baden-Wurtemberg, 0 que prova a necessidade e 
vantagem de se utilizar as imagens de satelites. 

7. RIECOMENlOA(:OIES 

E necessario que haja maiores esclarecimentos 
quanto a precisao geometrica das imagens de sateJites, 
comparando-se com os mapas de projecao "UTM" que 
muitos usuarios conhecem. 

Deve haver maior integracao de pesquisas das 
universidades com 0 Instituto de Pesquisas Espaciais, 
de tal forma que se possa gerar mais trabalhos prciticos 
e ci~ntificos utilizando 0 Sens6riamento Remoto. 

Quanto a quesUio de estrutura fundiaria, seria 
conveniente realizar alguma pesquisa utilizando mode
los analiticos ou a avaliacao digital de imagens na iden
tificacao de parcelamento de propriedades, ou seja, na 
alteracao . da estrutura fundiaria . 
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