
Aplica~oes do Sensoriamento Remoto -
o Estudo da Microrregiao A~ucareira de Campos 

Introdu~ao 

Pretendeu-se, comoobjetivo, no pre
sente trabalho, apresentaruma das pos
sibilidades de estudo do espac:;o canaviei
ro, no ESTADO DO RIO DE JANEI
RO, pela tecnica de Analise Digital de 
Dados do LANDSAT(2~ buscando veri
ficar a eficiencia e 0 aprimoramento da 
tecnica aplicada no espac:;o geografico 
em questao, constituido de comparti
mentos fisiograficos distintos, para 0 

cultivo da cana-de-ac:;ucar, como sejam: 
a BAIXADA ,e 0 TABULEIRO da Mi
crorregiao Ac:;ucareira de Campos (res
peitando a denominac:;ao vigente no IB
GE), a qual inclui os seguintes munic1-
pios: Campos, Conceic:;ao de Macabu, 
Macae, Sao Fidelis e Sao J oao da Barra. 
(Figura 1). 

o Sensoriamento Remoto por sateli
te, em suas multiplas aplicac:;6es, pode 
ser considerado como uma tecnica de 
analise do espac:;o que permite 0 seu co
nhecimento sistematico, pois, a imagem 
de satelite e uma imagem fiel do espa
c:;o geografico(S) (6). 

A Analise Digital de dados do Sate
lite LANDSAT fomece subsidios a estu
dos envolvendo 0 usa do solo urbano e 
rural, assim como, problemas ambien
tais, tll:is como: a poluic:;ao', 0 desmata
mento, a erosao, 0 assoreamento e tan
tos outros. 

* Engenheira Cartografa/Geografa da FIB
GEIDEGEO I IDIVRB e Professora Assistente do 
Departamento de Cartografia da UFF. 
Esta e uma .parte da [ese, cOIl!preendendo ape
nas a Introdu~ao e os Capftulos: I, NeV. 
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A referida Analise Digital de dados, 
foi, entao, escolhida a fim de ser testa
da, em seus aspectos metodol6gicos, pa
ra a caracterizac:;ao do espac:;o situado nos 
extremos orientais do Baixo Vale ·10 Rio 
Paraiba do Sui, correspondendo a Mi
crorregiao Ac:;ucareira de Campos, (figu
ra 2), tradicionalmente produtorade ca
na-de-ac:;ucar (com mais de cinquenta 
engenhos na entao chamada Baixada 
dos Goitacazes, no seculo XVIII). 

A Analise Digital de dados captados 
pdo LANDSAT, com 0 sensor Multis
pectral Scanner - MSS, no INPE, e rea
lizada com 0 emprego do sistema' 'Ima
ge-lOO" ou 1-100(7), mediante 0 proces
samento digital feIto atraves de dados 
multiespectrais digitalizados e que estao 
disponiveis em forma de fitas CCT (Fi
tas Compativeis com 0 Computador). 

As fitas sao processadas de tal forma que 
se obtem, no video do sistema, a infor
mac:;ao digital apresentada sob a forma 
de imagem. 

Considerou-se indispensavel, para 
chegar a analise digital, a pesquisa de 
campo e 0 emprego de fotografias ae
reas, em func:;ao das caracteristicas da 
plataforma do sensor considerado, no 
caso, 0 "Multispectral Scanner-MSS" 
do LANDSAT; as imagens sao captadas 
em escalas muito reduzidas, devido as 
grandes altitudes das 6rbitas dos sateli
tes (cerca de 920 quilometros da Terra) 
e a resoluc:;ao do sistema. 

As escalas das fotografias aereas sao 
bern maiores que as escalas das imagens 
de satelites; contudo, as fotografias 
apresentam uma desvantagem, em re
lac:;ao as imagens, quanto ao carater se
quencial dos dados fomecidos, pois, es-

tas ultimas sao obtidas para urn mesmo 
lugar, cerca de 22 vezes por ana (LAN
DASTs 4, 5) e 20 vezes no caso dos 
LANDSATs 1, 2 e 3, com informaC:;6es 
em diferentes faixas do espectro eletro
magnetico . P6de-se, entao , acompa
nhar a Regiao Ac:;ucareira de Campos, a 
partir das primeiras imagens da area no 
periodo de 1973 a 1982, tendo, como 
complemento, a cobertura aerofotogra
metric a do PLANALSUCARIIAA de 
1981, assim como, as cartas do referido 
orgao e.tambem as do IBGE. 

Visou, tam bern, 0 estudo, esclarecer 
duvidas decorrentes da semelhanc:;a de 
reflectancia espectral de determinadas 
superficies, no caso de areas'cultivadas 
com cana-de-ac:;ucar e pastagens, assim 
como de areas construfdas . .(oram rea
lizadas as analises: estereosc6pica de fo
tografias aereas, visual de imagens orbi
tais e digital 'de imagens espaciais. 

o confronto dos resultados destas tres 
analises acima, resultou em vantagem 
para a Analise Digital, sendo escolhidas, 
dentro de uma area de 8.446 Km2, 
duas extensas faixas, respectivamente, a 
Norte/Nordeste de Campos e a Sull Su
deste da mesma cidade. Em seguida, es
tendeu-se 0 esrudo a toda a Microrregiao 
considerada, 0 que possibilitou a com
parac:;ao dos resultados. 

Esta analise envolveu os cinco muni
cipios, dessa Microrregiao, e baseou-se 
nos parametros das areas previamente 
selecionadas durante 0 ireinamenro com 
o "Image-lOO". 

Buscou-se, entao, verificar 0 desem
penho da tecnica, no espac:;o ocupado 
pela cana-de-a~ucar no Norte Flumi
nense, nas escalas de 1: 50.000 e 
1:400.000. 



I - PR INC IP A LS 
CA R ACTERISTICAS DO 
CULTIVODA CA NA-D E
A<.;:DcAR E DO S ASPECTOS 
FISIOGRAFICOS DA 
M ICRORRE GIA O 
A<';:UCAREIRA DE CAM POS 

1.1 - Cana - de-A~iicar 

A cana-de-a~6car e uma graminia se
miperene, do genero Saccharum, tipi
ca de dimas tropicais e subtropicais, e 
tem por origem, presumida, 0 Sudeste 
Asiatico. Seu cultivo est a limitado is fai
xas correspondentes a 35 0 de latitude 
SuI e Norte. 

A cana-de-a~ucar expandiu-se no 
Hemisferio Ocidental, obtendo grande 
sucesso no Continente Americano, a 
partir da coloniza~ao europeia. 

No Brasil, a cana acha-se dissemina· 
da em todo 0 territorio, com varia~oes 
devido as caracterfsticas ecologic as e sis
temas de plamio. 

o pique da produ~ao brasileira esta, 
geograficamente, limitado ao interva
lode 8° a 23° delatitude SuI, e em areas 
litoraneas, de urn modo geral . Os fndi
ces da produ~ao de cana estao condicio
nados as caracterlsucas de: pedologia, ir
riga~ao, especies empregadas, suscepti
lidade a pragas e doen~as e tempo de 
crescimento dos calmos. 

A canadesenvolve-se, plenamente, 
a temperaturas medias anuais acima de 
20°C e sob uma pluviosidade a partir de 
1200mm. 0 seu cielo vegetativo com
pleto exige urn pedodo quente e umi· 
do para 0 seu desenvolvimento e mitro 
frio e seco para sua matura~ao. No Bra· 
sil, os meses secos (maio - setembro) 
correspondem a temperaturas mais bai
xas, ob~endo-se a condi~ao otima de ma
tura~aocoincidindocomas melhores 1m a-

tomadaspara 0 NorteFluminense. 
Por ter urn perfodo longo de vegeta

~ao, a cana fica sujeita as flutua~oes eli
maticas durante 0 ano. Tern suas fun
~oes biologicas paralisadas se a tempe
ratura torna-se inferior a 12°C, e quan
do hi! secas prolongadas. Em regioes de 
clima tropical tipico, 0 amadurecimen
to pode ser prejudicado em seu ritmo 
continuo de vegeta~ao, implicando em 
baixos rendimentos industriais. As areas 
de boa luminosidade(8) sao propkias ao 
seu cultivo, sendo indusive urn dos fa
tores que facilitam a percep~ao da cana 

por sensores remo(Qs. Os canaviais tern 
boa reflecd.ncia espectrat, sendo distin
guidos nas imagens do satelite LAND
SAT. 

Nas regioes de baixada, as tempera
tUfas tend ern a ser mais altas e com uma 
pluviosidade menor que nas regioes de 
tabuleiros ou de montanhas, comporta
mento observado no Estado do Rio de 
Janeiro (vide Figuras 2 , 3, 4,5 e 6). 

o solo, no caso espedfico da cana, 
precisa dispor de suprimentos de agua 
e de ar. Os solos ideais devemserprofun
dos, argilosos e retentores d' agua; a ca
na-de-a~6car cresce tambem em solos 
arenosos, como se evidencia em territo
rio Fluminense. 0 ph dos solos varia en
tre 5,5 e 6, 5 em locais pIanos . 

A Regiao A~ucareira de Campos , em 
compara~ao com outras regioes btasilei
ras oode a latitude e um fator limitan
te, nao esta sujeita as constantes geadas, 
porem, sofre inunda~6es na Baixada, 
apresentando problemas de excesso de 
umidade nos solos, que alem de preju
dicar a aera~ao dos mesmos, afeta as ral
zes da can a e a assimila~ao de nurrien
tes, podendo provocar ate a morte dos 
CanaVlaIS. 

1.1.1 - Piantio da Cana-de-Afucar 

Utiliza -se 0 sistema conhecido, tradi
cionalmente, na regiao, ou seja, a plan
tadeira "campistinha", corn as seguin
tes altera~6es: 

Quanto a variedade - procura-se, 
sempre que possive!, utilizar as varie
dades recomendadas pe!o PLANAL
SUCAR, como as mais apropriadas a 
irriga~ao, quais sejam: NA-59176, 
CP-51122, CB-47 /89 e CB-45 / 3. 
CB-45 /3 - Campos Brazil 
E a variedade mais cultivada na Re
giao Norte Fluminense, (em 80 % da 
area).sendo a mais rustica e resisten
te a estiagem, vegetando bern, tao
to nos solos de aluvi6es (Baixada), 
quanto nos solos do terciario (Tabu
leiro), oferecendo, tambem, adapta
~ao a irriga~ao praticada no local. 
Em termosde semente - utiliza-se 
de canaviais (de preferencia cana 
planta) que tenham de 8 a 10 meses 
de idade, com gem as de boa quali
dade, a fim de se obter uma boa get
mina~ao . No caso de so se obter ca
naviais com mais de 10 meses ou so
cas, se!eciona-se aque!as que apresen-

tarem urn vigOfOso desenvolvimento 
vegetativo e que estejarn com as gt'
mas em boas condi~6es . 
o plant io da cana-de-a~u car pode ser 

realizado em dais perfodos diferemes : 
o de "frio " (fevereiro a abril) eo de 
"queme" (setembro a outubro). Emre
tanto, estes periodos sofrem altera~oes , 
por razoes cl imaricas , economicas e ate 
praticas, pois muitas vezes ocone 0 plan
tio continuo de setembro a m aio. 

Na Regiao, grande parte do plantio 
se da no segundo semestre da cada ano 
porque hi sempre maior disponibilida
de de mao-de-obra e de meios mecaei
cos, bern como , pela chegada da epoca 
das chuvas. 

As tabelas (n?S 1, 2, 3 e 4) apresen
tam 0 uso atual da terra na area da Mi 
crorregiao A~ucareira que detem 0 cora
~ao da produ~ao de a~6car no Estado , e 
para a qual existe 0 Projeto de Irriga~ao 
e Drenagem da Cana-de-A~6car na Re
giao Norte Fluminense - PRO]IR, re
lativo ao Programa N acional de Me!ho
ramento da Cana-de-A~6car - PLA
N ALSU CAR do Insti tu to do do A~6car 
e do Aleool - IAA. 

IV - RESULTADOS 
COMPARATIVOS 
ANALISE DIGITAL DE 
DADOS DO SATELITE 
LANDSAT COM 0 
ANALISADOR "IMAGE-lOO" 

4 . 1 - Introdu s:ao 

Deste capitulo constam os resultados 
das analises feitas atraves de : fotointer
preta~ao, analise visual de imagens e 
analise digital. 

4.2 - Resultados da Analise e 
Interpretas:ao de Fotografias 
Aereas 

A ado~ao defotografias aereas, na es
cala de 1: 15 .000, proporcionou 0 conhe
cimento da grande area, denominada 
Zona A~ucareira de Campos . Certas fei
~oes, como, por exemplo, uma grande 
usina e seus canaviais, subdivididos pe
los diversos estagios de crescimento, en
trecortados por varios canais de iniga
~ao, foram claramente definidos nas fo-
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[OS vtmCllS . As fotografias aereas (vi
denciaram ,1 grande homogeneidade cia 
;'irea, uaduzida p elo cult ivo da ca
na-de-a~u[ar n1 Regiao , podendo-se di
zer que a eana e a lei, no Cireui to Cam
pista, onde a atividade agroindustrial, 
in terfere na paisagem , na economia e na 
polJt ica. 0 cara ter especiaJizado do 
plant io e produ~ao de a~6car e de alcool 
forneee. ai, urn quadro "sui-generis" , 
evidenciado pela observa~ao dos outros 
centros produtores de a~6car, no BrasiJ , 
localizados em Sao Paulo e na Zona da 
Mata Nordestina . A eidade de Campos 
e cercada par canaviais. 

Os diversos elementos da paisagem 
foram observados, trazendo informa
~6es adicionais as de campo e as das ima
gens, qualificando a investiga~ao geo
grafica, para a posterior Analise Digital. 

A caracteriza~ao da area canavieira 
fluminense, peIo estudo realizado atra
yeS de fotografias aereas, imagens, car
tas e mapas, aIem da pesquisa de cam
po, mostram, nitidamente, ainterferen
cia humana local do presente trabalho. 

As mudan~as ocorridas na area ca
navieira tais como: 0 crescimento da ci 
dade de Campos, 0 aumento das areas 
cultivadas corn cana-de-a~6car , 0 asso
reamento de rios e, principalmente, das 
lagoas e a polui~ao puderam ser obser
vadas mediante compara~6es realizadas 
enue as fotas, as cartas produzidas me
diante restitui~ao estereofotogramerri
ca das mesmas e as cartas da Funda~ao 
IBGE. E, tambem, entre as fotografias 
aereas do PLANLSUCARIIAA, as ima
gens de satelite, as pesquisas de campo 
e os dados estatfsticos produzidos pela 
SONDOTECNICA. As fotos esclarece
ram as informa~oes, elucidaram algu
mas questoes e pormenorizam as areas 
cdticas, nas imagens . Alem disso, a fo 
tainterpreta~ao e as carras em escalas 
gran des serviram de parametros de ava
lia~ao na Analise Digital dos dados do 
MSS/LANDSAT. 

A existencia de fotografias aereas e 
imagens, da mesma epoca, deu urn ca
rater preciso as informa~oes, principal
mente no caso da diferencia~ao entre 
aterros recentes transformados em pas
tos e canaviais. 

Tem-se a seguir os resultados da Fo
tointerpreta~ao . 

o trabalho de fotointerpreta~ao per
mitiu a observa~ao de areas outrora de-

RBC - 38 

dicadas ao piantio da cana-de -a<;ucar, 
juntCJ a cjdade de Campos , loteadas e ja 
ocupadascom residencias . A observa
~ao, no local, possibilitou a constata~ao 
dosurgimento de bairros novos, com ca
sas arnplas e modernas, indicando 0 cres
cimemo da area urbana.da cidade e, in
clusive, 0 tipo de ocupa~ao do espa~o. 

As fotografias aereas mostraram fei
~oes que poderiam ser interpretadas co
mo solo preparado para 0 plantio da ca
na-de-a<;ucar e por terem localiza~ao 
proxima das usinas, mas, na realidade, 
eram terrenos onde haviam sido realiza
dos trabalhos recentes de terraplena
gem, com 0 objetivo de demarca<;ao de 
lotes para serem colocados a venda, pois 
havia, no local, placas indicativas . Per
correndo-se a rodovia BR 356, a cami
nbo de Barcelos, observam-se loteamen
tos e constru<;6es modern as de veraneio. 

A compara~ao entre as fotografias ae
reas , as cartas e as imagens evidellciou a 
expansao de Campos, ql e e maior nadi
re~ao Leste-Oeste, no se Cltido Leste, na 
por~ao a margem direit . do Rio Parat
ba do SuI, onde os cana, ais vern sen do 
erradic.ados. 

A cana-de-a~6car ten Clerdido areas 
junto a aglomera~ao urb 1a camplsta e 
tern ganho outras posi~ '5 na reglao; 
basta examinar os mapas (figs. 14, 15 e 
16) nas escalas de 1: 5000 e 1: 150.000 
que apresentam a situa~ao do Uso da . 
Terra na Microrregiao A~ucareira de 
Campos, para os anos de 1973 e 1982 . 

A analise das fotografias aereas rati
ficou 0 carater de extrema homogenei
dade espacial, impresso na paisagem 
campista peIo cultivo da cana-de-a~iicar. 
A mandioca, a laranja, 0 abacaxi e 0 ar
roz aparecem nas areas perifericas (prin
cipalmente a Leste da grande mancha de 
cana), geralmente nas por<;oes onde hi! 
menor fertilidade e em pequena escala. 
Quando identificou-se a presen~a des
tes cultivos, no interior da area canaviei
ra, viu-se que nao passavam de peque
nos pomares de fundo de quintal; quan
to aos cultivos consorciados de cana, mi
Iho e feijao nao tinham expressao em 
termos de area plantada. 

E notave!, nestes iiltimos anos, a 
competi~ao do espa~o empreendido pe
la atividade a~ucareira, com rela~ao aos 
ocupados com: a mandioca (especifica
mente em Sao Joao da Barra), as pasta
gens, os brejos e as lagoas. 

o Projeto Pro-Alcoo}(31) foi respon-

save! pela .instala~ao de sofisticada des
Iinlarias nas lIsinas da Regiao, para a 
produ~ao de aicooi ; gerou-se , entao, a 
necessidade de maim quantidade de ca
na plantada para ser moida; somam-se 
a este aspecro, as iniciativas da adminis
tra~ao federal e estadual, muitas das 
quais anteriores aeste Projeto e que atra
yes da constru~ao de obras de irriga~ao 
e d renagem, aumentaram as areas cul
tivadas, havendo , tambem, recupera~ao 
de solos pe!a aplica~ao de adubos e fer
tilizantes agricalas. 

A observa~ao dos mapas (1973 e 
1982) evidencia , por exemplo, 0 au
mento da area plantada com can a e 0 as
soreamemo das lagoas, oode 0 caso da 
Lagoa Feia e 0 mais native!' 

o exame clas fotografias aereas refe
rentes a Lagoa Feia mostrou, especifica
mente, na por~ao Noroeste, 0 seu anti
go limite (ao tomar-se por base a carta 
de 1968); ° resultado desta analise apa
rece no mapa (Fig. 14), na esc ala de 
1: 15 .000, com dados tambem campila
dos das imagens e das cartas utilizadas 
nesta disserta~ao, obedecendo metodo
logia cartografica de mapeamento. 

Este antigo limite da Lagoa Feia apa
reee nftido, nas fotos, devido a preseo
~a de tonalidades de einza medio e ~la
ro do solo e com linhas estreitas e sinuo
sas, na por~ao aterrada, que ja tern sido 
transformada em pastagem. A antiga 
ilha, sujeita a inunda~ao, existente den
tro daLagoa Feia e que aparece mapea
danaCarta IBGE (1968) e, tambem vi
stve! na irn,agem de 1973, porem na ima
gem de 1975 nao existiamais; e viu-se, 
t ambem, 0 aumento da canaliza~ao do 
Rio Ururar, no sentido da Lagoa Feia , 
que recebe 0 nome local de Rio de Jesus. 
Acima desta area, os terrenos foram dre
nados e plantados canaviais. 

Os iniimeros aterros tem extinguido 
os brejos e a sua vegeta~ao caracteristica 
e alterado as formas das lagoas (Fda, 
Campelo) causando a redu~ao driistica 
de seus respectivos espelhos d' agua. As 
pesquisas de campo na area, permitiram 
a constata~ao da gravidade da problema 
ambiental, pois, as mudan~as introdu
zidas naquele espa~o , a fun de promo
ver a expansao da cultura da ca
na-de-a~iicar e suas atividades correlatas 
que envolvem a produ~ao de a~iicar e, 
principalmente, do aleool, trouxeram 
tam bern a polui~ao das aguas e ate do at 
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(aevido ao forte mau cheiro produzido 
pdo vinhoto). . 

A avalia~ao cia polUl~ao, atraves de 
estudos do IA A, segu ndo PINTO 
(1979), causada pelos efluentes das des
warias de alcool , atingiu a fede hidro-

, grafica da regiao "in nat~ra" . Ainda de 
aCordo com estas pesqulsas, os agentes 
poluidores, resultantes da produ~ao de 
alcool em destilarias que sao a igua de 
lavagem e 0 vinhoto, sao pfoduzidos em 
larga escala. Sao gastos, em media, 10 

. m 3 de agua para cada tonelada de cana 
morda e, no caso do vinhoto , substan
cia result ante da produ~ao de alcool, a 
propor~ao e de 131itros de vinhoto pa
ra UlL lie:0 de alcooL 

E diffeil a situa~ao de preserva~ao das 
condi~5es ambientais, na regiao, eo Ins
tituto do A~ucar e do Alcool (lAA) tern 
pesquisado alternativas de destina~ao 
para as aguas de lavagem e para 0 vinho
to, para minimizar 0 problema, visan
do, inclusive, a fertiliza~ao dos cana
VlatS. 

4.3 - Resultados da Analise Visual de 
ImagensqoLANDSAT 

o acompanhamento da serie tempo
ral de iamgens, durante 0 pedodo de no
ve anos (1973 a 1982), evidenciou os se
guintes resultados: 

- foi perfeitamente P0ss1vei estudar 
a cultura da cana-de-a~ucar em diferen
tes estagios do seu cultivo, ou seja, areas 
de cana adulta, cana nova e cana corta
da, e delimitar a grande mancha de ca
na-de-a~ucar nas imagens . Urn exemplo 
desta analise aparece na Figura 17. 

- 0 crescimento da..cidade de Cam
pos, que ja tinha sido.'Verificado atraves 
da compara~ao das cartas antigascom as 

. fows, pode ser acompanhado pelas ima
gens em seu processo evolutivo. A ex
pansao urbana da-se, preferencialmen
te, no sentido Leste-Oeste e na margem 

. direita do Rio Paraiba do SuI. A cidade 
d.e ~ampos apresenta duas linhas prin
ClpatS de crescimento no Setor leste: a 
primeira ocorre ao longo da rodovia BR 
356, com destino ao litoral, e a segun
da ao longo ~a rodovia R] 216, onde pe
quenas locahdades e bairros distantes 
como Bela Vista e Parque d\~,s Goitaca~ 
zes, gradat~va:-nente , rendem a per.ten
ce a uma unlca mancha urbana que 

...... 
MICRORREGIAO H~OGENFA 

A9UCAREIRA DE CAMPOS 

, 
CANA -DE - ACUCAR 

Figura 17 

Elabora«ao cartognifica: Eliane A.da Silva 

avan~a sabre areasanteriormente ocupa
das pela cana. A descontinuidade exis
tente entre a area urbana de Campos e 
Bela Vista, em 1973, naoexistiamaisem 
1982. 

o assoreamento de rios e lagoas e 

Fonte: Jmagem Landsat - 1982 
Escala: 1:1000.000 

grande, destacando-se da Lagoa Feia; 
basta comparar os reusltados da fotoin
terpreta~ao e da analise visual de ima
gens, mapeados no presente trabalho. 
Alguns aspectos ja foram mencionados 
no item anterior, contudo, face ao nu-
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mero de imagens utilizadas, alcm daas
soreamento existente a Noroeste da La
goa Feia (onde os terrenos alagados sao 
pastageos, que aparecem em cioza me
dio no canal 5), viu-se outIO aterro, ao 
Norte, nas proximidades da lagoa do Ja
care. 

A canaliza~ao do Rio Uraral, que de
semboca na Lagoa Feia, avan~ou bastan
te (om 0 aterro de 1973 para 1982 che
gando a formar uma peninsula. 

Nas imagens, a partir de 1975, a La
goa do Jacare ja estava bastante reduzi
da , passando a tef liga~ao com a Lagoa 
Feia , atraves do estreito Canal do Jaca
re, preseote no mapa de 1982 . 

A pOf~ao au Norte da Lagoa e uma 
extensao natural da Baixada argilosa, 
com os solos mais ferteis da zona cana
vieira. Os terrenos, ap6s os trabalhos de 
drenagem, foram transformados em 
pastagens e, depois de bern drenados , 
foram transformados em canaviais a 
partir de 1979. A Ilha dos Caraes, an~es 
ir:undada, foi aterrada ; em 1975 apare
CIa em tom escuro, q uase preto, na ima
gem, devido a umidade; 0 tom da area 
e mai: ~laro em 1982 , onde ja existem 
canaVlalS . 

Viu-se, tambem, nesta analise, urn 
grande aterro a Leste, seguindo a ten
dencia geral ocorrida nas areas assorea
das da Lagoa Feia, taoto a Noroeste co
mo ao Norte . Este passou a ser notave! 
a partir de 1976, grac:;as aobservac:;ao, nas 
imagens, das aotigas ilhas: dos Fernan
des, da Lama, da Samambaia, do Capi
vari e dos Passaros, mapeadas nas canas 
do IBGE e que aparecem nas imagens de 
1973 e 1975 . Hoje nao existem e gran
de parte desta porc:;ao Leste esta ocupa
da com pastagens. A atividade de pecua
ria vem sendo diminuida na Baixada e 
transferida para esta regiao. 

Percebeu-se, tambem, nazona ater
rada da Lagoa do J acare, ate ao Canal da 
Fleeha (unica.salda da Lagoa Feia para 
o mar), que os brejos e terrenos sujeitos 
a ~mundac:;ao deram lugar a atividade ca
navieira. 

A po~c:;ao oeste ' da Lagoa Feia, onde 
os terrenos tern menor fenilidade, 0 pro
cesso de assoreameoto pode ser conside
rado pequeno. 0 tra~ado nao foi altera
do. Na margem esquerda do Rio Parai
ba do SuI, os trabalhos de drenagem, 
executados na faixa compreendida en
tre 0 Rio Muriae 'e a Lagoa Campelo 
(tambem assoreada), tern possibilitado 
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a expansao dos canaviais e ate das pas
tageos, seguindo a mesma teodencia da 
Baixada. Inicialmeote, aterram, cons
troem os canais e , como os terrenos ain
da estao rnuito umidos, sao , pouco a 
pouco, transform ados em pastagens. 
Depois, os mais ferteis sao convertidos 
em canaviais e os demais cominuam des
tin ados a pecuaria. A Lagoa das Pedras 
e a Lagoa Limpa tern maotido 0 seu ori
ginal' embDfa 0 aumeoto dos brejos, ao 
norte de cada uma delas e em alguns de 
seus "brac:;os" , sejam bons indicadores 
de urn processo de colrnatagern que po
de ser acelerado com os trabalhos de sa
neameoto executados nas proximida
des, 

o estudo da serie temporal de ima-
gens, atraves da analise e/ou interpre
tac:;ao visual , adicionou informa~6es para 
a escolha da imagem que fo i anal is ada , 
d igitalmeote , bern como da area. Esco
Iheu-se a ultima, isto e, a mais rt"ceote 
delas, que foi a de 08 / 0 1/ 82. 

A 0 bserva~ao das imagens proporcio
nou 0 acompanhameoto da evoluc:;ao de 
fenomenos ja mencionados e que estao 
em curso na Microrregiao Ac:;ucareira de 
Campos. Comprovou-se a importancia 
do aspecto temporal, qualidade indis
CUtlve! no acompanhameoto das mu
danc:;as existeotes no espa~o . 

Esta analise serviu de base e verdade 
terrestre para a Analise Digital. 

Foram adotadas oiro classes, na pre
seote ioterpretac:;ao: cana adulta, cana 
nova, cana cortada, pastagens, mata, 
area construida, brejo , massa d'agua. 
Este e 0 limete maximo de classes que 0 

imageador discrimina por vez, isto e, em 
cada opera~ao iterativa. Limitou-se 0 es
tado a estas variaveis por serem as mais 
significativas para a area em questao; en
tretaoto, 0 programa MAXVER pode 
classificar mais classes se 0 pesquisador 
desejar. 

Apresenta-se, a seguir, para cact:diea 
interpretaJa, 0 resultado final, obtido 
com est a tecnologia. 

4,4, 1 - Re giao de Baixada a 5 udoeste 
de Campos 

CLASSES NUMEROS DE PONTOS 
I-Cana adulta 72 
2-Cana nova 144 
3- Cana conada 108 
4-Pastagens 144 
5- Mata 116 
6- Area construlda 108 
7-Brejo 108 
8-Massa d'agua 56 

Os numeros de pontos, por catego
ria, foram escolhidos ern fun~ao da oeO!
rencia das mesmas ern termos de ocupa
c:;ao do espac:;o . A cana nova, por exem
plo , apreseotava, em rela~ao aos outros 
tipos de cana-de-ac:;ucar, a menor exten
sao de ocupac:;ao do espac:;o, dai a neees
sidade de testar mais pontos . As mass as 
d' agua eram perfei tameDte nitidas, a 
olho nu ; no video apareeeram , com per
feic:;ao , os rios , lagos e lagoas da area ana
lisada, necessitando de poucas amostras . 

Devido as caracterlsticas flsicas da re
giao da Baixada Campista, de origem 
fluvio-marinha , corn muitos canais de 
irriga~ao , rios , brejos e lagoas, foram 
produzidas duas matrizes de classifica
~ao . Uma de!as, corn rod as as oito clas
ses, e outra, excluindo-se a variavel mas
sad' agua, com 0 fito de testaro desem
penho da c1assifi(a~ao MAXVER, em 
areas irrigadas. 

Esta area , analisada por processo di
gital, encootra-se na Figura 20 . 

De acordo com a primeira Matriz de 
Classifica~ao, tem-se: 

Observa-se que a cana conada, de to
das as categorias pesquisadas, foi a que 

TABELA 9 
LIMIAR == 5,00 

N 1 2 3 4 5 6 7 
1 - Cana adulta 0,0 77,8 0,0 0,0 22 ,2 0,0 0,0 0,0 

"-
2 - Can a nova 2,3 0,0 97,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3 - Cana conada 0,0 0,0 0,0 100,00 0,0 0,0 0,0 0,0 
4 - Pastagem 0,0 2,8 0,0 0,0 91, 7 4 ,6 0,0 0, 9 
5 - Mara 0,0 0,0 0,0 5,2 4,3 89,7 0,0 1,7 
6 - Area construfda 0,0 0.0 5,6 0,0 0,0 0,0 94,4 0,0 
7 - Brejo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0 0,0 87,0 

Desempenho M€dio- MD = 93,3% 
Absten~ao M€dia- AM = 0,6% 
Confusao M€dia- eM = 6,1% 



obteve 0 maximo de desempenho com 
este tipo de classifica~ao , atingindo cerca 
de 100 % ; significa dizer que todos os 
pontas indicados ao imageador, como 
sendo caf:a cortada, foram corretamen
te identificados. Com rela~ao as outras 
classes de cana-de-a~ucar, cana nova e 
cana adulta, e 6bvio constatar-se 0 gran
de poder de discrimina~ao por parte do 
Sistema, gra~as aos percentuais obtidos. 

A segunda melhor categoria de ca
na-de-a~ucar ficou para a cana nova; 
97,7% de seus pontos foram reconheci
dos e apenas 2,3% ficaram sem qual
quer classifica~ao , como demonstra a ta
bela 1, na primeira coluna (N), segun
da linha. 

o pi~r desempenho de toda') as cate
gorias pesquisadas ficou para a cana 
adulta que, por suas caracterfsticas, 
apresenta similaridade de reflecdncia 
espectral com as pastagens, sendo esta, 
no valor de 22,2 % . Este fenomeno tam
bem ocorreu, nas areas canavieiras pau
listas estudadas por Mendon~a (1980). 

Os brejos sao muito disseminados na 
regiao; obtiveram 13% deconfusaocom 
a mata. Atribui-se, este fato, a existen
ciademuitosbrejos vegeta~ao, dimi
nuindo assim, 0 poder de discrimina~ao 
do MAXVER em virtude da semelhan
~a de assinatura espectral devido a pro
ximidade das pastagens. 

A mata, por sua vez, a variavel de me
nor expressao em termos de ocorrencia, 
no local, face a devasta~ao da mata ori
ginal, em seculos passados, apresenrou 
baixos indices de similaridade com ou
tras classes, sendo 0 maior deles com ca
na cortada, seguido de pastagens e, co
mo nao poderia deixar de ser, com os 
brejos; alcan~ou 89,7 %, de classificasao 
correta de areas de mata no total. 

As areas construfdas foram, tambem, 
extremamente evidenciadas, 94,4 %, 

LIMIAR 5:00 

1 - Cana Adulto 
2 - Cana nova 
3 - Cana conada 
4 - Pasragem 
5 - Mara 
6 - Area construida 
7 - Brejo 
8 - Massa d' agua 

Desempenho Medio
Absten~ao Mtdia
Confusao Media-

N 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

MD = 85,2% 
.AM = 0,0% 
CM = 14,8% 

apresentando, apenas, 5,6% de seus 
pontos: d assificados como can a nova, 
demontrando que, apesar de ser uma 
area de grande expressao em cana-de-a
cucar, as areas urbanas sao bem de tec
~adas; 0 contorno da cidade de Campos 
e urn excelente exemplo; bern como as 
usinas (instalasoes), em torno das quais 
muitas localidades surgiram. 

As pastagens nao fugiram a regra, 
confundindo, apenas, 4,6 % com mata, 
fato considerado normal, em trabalhos 
anteriores, bern como, 2,8% com cana 
adulta eO,9% com brejos , gra~asaoala
gamento de algumas areas no verao. 

Quando se utilizou a variavel agua, 
porque a Baixada apresenta inurn eros 
rios e canais de irrigasao, houve, portan
to, decrescimo na classifica~ao ; 0 desem
penho medio tOIOu-se inferior; passou 
de 93,3% para 85 ,2%, e o indice de 
confusao medi<l aumentou de 6,1 % pa
ra 14,8%, conforme a tabela abaixo, 
com a seguinte Matriz de Classifica~ao. 

A inclusao de classe massa d'agua 
ocorreu a partir de estudo das principais 
caracterfsticas geomorfol6gicas e clima
ticas da regiao e pela imporra.ncia dada 
a pratica de irriga~ao nos canaviais e a 
observa~ao desta matriz indica altera~oes 
no desempenho das classes. 

Para a cana cortada, 0 MAXVER te
ve seu desempenho reduzido, isto e, 
passou de 100%, para 83,3%, sendo 
classificado como agua 14,8% e 1,9% 
como sendo pasta . 

No caso da agua, podemos afirmar 
que, is to se deveu a presen~a de inume
ros canais de irriga~ao e as chuvas de ve
rao que mantiveram 0 solo iimido e ala
gada em algumas partes. 

A cana adulta teve 0 seu desempenho 
melhorado para 83,3 %, continuando a 
ter cetta similaridade com as pastagens. 

Das tres categorias. de cana-de-asu
car, a cana nova manteve 0 mesmo pa-

TABElA 10 

1 2 3 4 
83,3 0,0 0,0 16,7 
0,0 97,2 0,0 0,0 
0,0 0,0 83,3 1,9 
4,2 0,0 1,4 89,6 
0,0 0,0 0,0 8,6 
0,0 3,7 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 19,6 8,9 

draa; as pontos que nao foram classifi
cados na ptimeira matri;; , agora foram 
encontrados como incluidos na c1asse de 
area construida 2,1 % e, na classe de 
agua, 0,7%. 

As areas construidas tambem manti
verarn a born nlve! de classifica~ao, apre
sentando alguma confusao com a cana 
nova e surgindo , entretanto, com 2,8 % 
de confusao com a agua. 

Nas areas de pastagens, nota-se urn 
pequeno aumento de confusao com a 
cana adulta(4,2%) e diminui~aocom os 
brejos para 0,7 % . 

o que e ,realmente, interessante des
tacar e a inclusao da variavel massa 
d 'aguaonde, apenas, 50% deseus pon
tos foram realmente classificados e, alem 
disso, interferiu em tres categorias: 1) 
brejo 21,4 % , fato ja esperado, bastan
do observar as caracteristicas ecologicas 
da area; 2) a cana cortada, porque exis
tern canais de irriga~ao nos canaviais e 
dada a prescn~a das chuvas de verao. Es
te fata demonstra a imporrancia da hi
drografia da regiao e recomenda-se, em 
estudos futuros , 0 emprego do progra
rna Celula Unica no canal 7, para a hi
drografia, "limpando" a classificasao 
MAXVER da influencia da mesma. Es
ta sugestao e de extrema relevancia pa
ra areas planas, com hidrografia ca6tica 
e com serios problemas de irriga~ao (na 
epoca da estiagem) e drenagem (na epo
ca das cheias). 3) As pastagens sofreram 
influencia, nao s6 pela proximidade de 
por~5es llquidas, como tambem pela 
existencia de aterros recentes de areas de 
lagoas e brejos, conforme pesquisa de 
campo e trabalho de fotointerpreta~ao 
que, muitas vezes, sao areas que prece
dem a imp1antasao de canaviais. 

A cana adulta tambem ofereceu bons 
resultados, havendo alguma similarida
de de reflectincia com a cana cortada e 
com os brejos. No primeiro caso, consi-

5 6 7 8 
0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 2,1 0,0 0,7 
0,0 0,0 0,0 14,8 
0,0 0,0 0,7 4,2 

79,3 0,0 1,7 to,3 
0,0 93,5 0,0 2,8 

13,0 0,0 82,4 4,6 
0,0 21,4 21 ,4 50,0 
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dera-se a preseo~a de restolhos de cana 
quando da colheita recente, n esta epo
ca do ano; no segundo, explica-se por
que ha sempre canaviais alagados 00 ve
rao, epoca de chuvas causando prejulzos 
freq lientes e ("xistem canais de irri~a~ao 
proximo aos canaviais e os brejos d a area 
que se caracterizam por possulrem vege
ta~ao . 

Percebe-se, atraves desta opera~ao, 
que as altera~6es, nao foram profundas 
nos resultados finais; entretanto, evi
denciaram-se nuances bern distintas de 
outras areas canavieiras estudadas por es
te metodo, pois os canaviais paulistas sao 
cultivados em regioes de Planalto que 
nao apresentam hidrografia de tra~ado 
irregular nem tantos canais de irriga~ao. 

4.4.2 - Reg/ao de Tabu/eiro a 
Noroeste de Campos 

o mesmo procedimentofoi adotado 
para porc;ao a Noroeste de Campos (Fi
guras 21, 22 e 23), quanto ii sele~ao de 
pomos paraserem analisados no 1-100, 
pela classifica~ao MAXVER, onde cada 
classe recebeu 0 numero de pontos em 
func;ao de sua area de ocorrencia, com 
excessao da classe massa d'agua, pois, 
desejava-se saber a sua influencia !la. 

Analise digital, em fun~ao dos resulta
dos anteriores . 
(tab .H) 

CLASSES NUMEROS DE PONTOS 
1-Cana adulta 144 
2-Cana nova 72 
3-Cana cortada 72 
4-Pastagem 108 
5-Mata 144 
6-Area construrda 136 
7-Brejo 72 
8-Massa d'agua 252 

LIMIAR = 5,0 

1 - Can a adulta 
2 - Can a nova 
3 - Can a conada . 
4 - Passagem 
5 - Mata 
6 - Area consuurda 
7 - Brejo 
8 - Massa d' agua 

N 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
5,9 
0,0 
0,0 

Desempenho Medio - DM = 92,7 % 
Absten<;ao Media - AM = 0,8% 
Confusao Media - CM = 6,5% 
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89,6 
0,0 

16,7 
0,0 
1,4 
0,0 
9,7 
0,0 

A cana nova ram bern apresenrou 0 

melhor desempenho. nesta area, em rc
Jac;ao as outras ~lasses de cana-cle-ac;ucar, 
com alguma confusao com as areas cons
uuidas. 

Das td:s categorias de cana-de-ac;u 
car, a cana canada alcaoc;ou 0 mais bai
xo indice de desempenho - 83,3 % . Foi 
considerada como tendo niveis de assi
oatura esp(lCual semelhantes aos da ca
na adulta; vale, emretaoto , a explica~ao 
dada para as resultados rderentes a ca
na adulta, ja mencionada para a area Su
doeste. 

As areas constfUidas foram bern clas
sificadas, apresentando pouca similari
dade com a cana cortada e cerca cle 5,9 % 
dos pontos fornecidos como ·amostras 
nao foram classificados, isto e, aparece
ram oa coluna N ; nao eram amostras 
corretas. 

]a as pastagens sofreram algllma in
fluenc ia da presen~a da agua 9,3 %, e 
uma pequena faixa foi coosiderada co
mo area construlda. 

As matas , com desempenho de 
90,3 %, tiveram amostras perdidas pa
ra as classes: brejo e cana adulta, fato 
considerado normal. Este eno de omis
sao e verificado pela preseo~a de vege
ta~ao , que apresenta semelhanc;a de re
flectaocia multiespecual. 

A agua, ao contrario do que foi de
monstrado para as areas de Baixada, (Fi. 
gura n? 20), foi, sem duvida , a catego
ria de melhor individualiza~ao -
100%, oao interferindo em qualquer 
outra. A matriz para esta area de Tabu
leiro, com a inclusao au nao da variavel 
agua, nao muda. Esta area nao apresema 
a mesmo tipo de relevo e nem de solo, 
em sua maior parte, e a rede de drena
gem nao e ca6tica como oa porc;ao SuI, 

TABELA 11 

2 3 4 
0,0 0,0 0,0 

93,1 0,0 0,0 
0,0 83,3 0,0 
0,0 0,0 89,8 
0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 

5 

aprcsentando , conmdo, lagoas e brcjos 
3 Sudoeste. 

Pode-se d izcr que es ta tccnologia se 
presta bem a estudos de cana-de-a~(!car ; 
o desempenho, de um modo geral , foi 
considerado bom, e, atualmeme, os tec
!licos do INPE, fazem testes d e simula
~ao na area com 0 ' 'Th ematic Mapper" , 
de maior resolu<;ao. 0 emprego da Ana
lise Digital de Dados de LANDSAT, e 
eficaz. Dando prosseguimeoto ao traba
Iho, mencionam-se outrOS resultados, 
sempre em analogia com as verdades rer
remes, ja mencionadas. 

4.4.3 - Microrregiao Ayucareira de 
Campos 

Na reaJizac;ao cia Classificac;ao e / OLl 

Analise Digital de Dados para a Micror
regiao, perceberam-se, de imediato , as 
profundas alterac;oes para os itens clas
sificados. Desta vez, foi empregada a 
mesma fi ta utilizada para a regiao situa
da a margem esquerda do Rio Paraiba do 
SuI , porque ja represemavam amostras 
sigoificativas de clados para as classes es
tudadas, conseguindo-se uma classifica
~ao previa para a area, a qual foi melho
rada em seu clesempenho medio, d e 
61 % para 80,4 % a partir da introduc;ao 
de amostras com objetivo de melhorar 
os indices da Analise Digital. (tabela 
12) . 

Ve-se que 0 aumento da area classi
ficada implica, ao mesmo tempo, em di
minuir a esc ala anterior de 1: 50.000 para 
as duas areas, agora 1:400.000 abran
gendo, praticamente, toda a Microrre
giao. Evidentemente, os resultados so
freram altera~6es, pois, a medida que a 
escala utilizada para a analise e diminui
da, implica, automaticamente, em 

6 7 8 
0,0 0,0 4,9 0,0 
0,0 6,9 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,9 0,0 9,3 

90,3 0,0 4,9 3,5 
0,0 94,1 0,0 0,01 
1,4 0,0 89,9 0,0 
0,0 0,0 0,0 100,0 



LlMIAR : 5.0 
N 

1 - Can a adulra 0 ,0 

2 - Cana nova 0,0 

3 - Cana co n ada 0,0 

4 - Pasragem 0 ,0 

5 - Mara 0,6 

6 - Area consrrufda 1,7 

7 - Brejo 0,0 

8 - Massa d 'agua 0 ,0 

Desempenho Media - DM 80 ,4% 
Abs[en~aa Media - AM = 0 ,2 % 
Confusao Media - eM = 19,4 % 

maior afastamento da resoluc;ao do sis
tema MSS/ LANDSAT , trazendo difi
culdade para a discrimina~ao de classes 
como as de cana-de-a~ucar, por exem
plo. 

o estudo da cana, a nivel regional , 
obteve baixos resultados dentre as clas
ses de cana-de-ac;ucar. 0 melhor resul
tado coube a cana conada, 65,5 % , com 
alguma confusao com os outros ruveis de 
cana e com as pastagens, as areas cons
truidas e os brejos, pelos efeitos ja expli
(ados em itens ameriores deste capitu
lo. 

A cana nova, bern evidenciada nas 
outras analises, desta vez obteve 0 me
norfndice, no caso, de 40 % . As razoes 
aventadas podem ser: a pequena exten
sao de area plantada com cana nova em 
rela~ao ao total pesquisado, a existencia 
de outros cultivos ao Norte da zona ca
navieira, 0 problema da semelhanc;a de 
reflecrancia espectral . A confusao ocor
rida nesta classificac;ao com a cana adul
ta, a cana conada, a pastagem, a mata 
eo brejo trouxe aspectos novos, pois nao 
houve este tipo de dificuldade, anterior
mente. Quanto a classe de area consttui
da, 0 percentual de confusao foi de 
28,8 %, bern alto ao observar-se as ma
uizes anteriores; a cana nova realmeme 
apresentou alguma similaridade com 
areaconstruida, ou seja 2,1 % naBaixa
da(tabelan? 1O)e6,9% no Tabuleiro. 

Falando-se ainda da cana nova, de
ve-se considerar que a ampliac;ao do uru
verso (area geografica maior) englobou 
areas geomorfologicamente, diferentes 
como 0 cristalino (Noroeste) e 0 feixe 
arenoso do litoral. Este argumento tam
bern e valida para as outras classes ana
lisadas. 

1 
51.3 
10,0 
9,5 

22 ,7 
0 ,6 
2,5 
1,4 
0 ,0 

TABElA 12 

2 3 4 
11,8 4,3 32,9 
40,0 6,2 11.3 
11 ,9 65,) 4 ,8 
11 ,4 1, ) 59,8 
0,6 0,6 1,7 

19,2 ) ,8 0,0 
2, 1 2,8 9 ,0 
0,0 0 ,0 0,0 

No caso das pastagens, desta vez, cer
ca de 22 ,7 % das amostras foram classi
ficadas como cana adulta; nas OUtfas ma
trizes de classificac;ao a situac;ao era in
versa. 

A 0 bservac;ao da tabela 12 e da figu
ra 24, com a foto da regiao classificada 
automaticamente, mostra os cordoes 
arenosos situados entre a Baixada e 0 

oceano Atlantico, como sendo area cons
truida, porque a reflectancia espectral da 
areia e semelhante, nao se podendo, no 
caso, confiar no valor de 70,0% . Porou
tro lado, 0 Rio Paraiba do SuI nao apa
rece bern individualizado (classificado) , 
porque foi inevitavel classificar a porc;ao 
liquida oceanica, eo Rio, para a regiao 
estudada, e ' 'apenas urn filete"; inclu
sive, a agua existente junto a foz, nao foi 
classificaa; acredita-se que pela existen
cia de grande quantidade de material 
em suspensao. 

Colocando-se as fotografias (analise 
digital), os "print-outs" de cada area 
analisada, as imagens e as cartas lado a 
lado, percebe-se, imediatamente, a si
milaridade entre os !imites, por exem
plo, dos canaviais, rios, lagoas e areas 
construidas, grac;as ao relevo, em gran
de parte plano, com unidades geomor
fo16gicas bern distintas na paisagem e 
grande expressao espacial da monocul
tUfa da cana-de-ac;ucar em Campos. A 
extrema variac;ao do tamanho das pro
priedades agricolas e outro aspecto que 
dificulta a aplicac;ao de teste estatistico. 
5.1 - Condusoes 
a. Quando se trata de areas rurais, como 

na Microrregiao A~ucareira de Cam
pos, e fundamental que a sua varia
~ao espacial, ou seja, diferentes esta
gios de ~ultivos, venha associada a 

5 
0,0 
1,2 
0,0 
0,8 

90,0 
0,0 
4 ,2 
0,0 

6 10 
1,3 1.3 1,4 

28,8 2,5 0,0 
2,4 6,0 0,0 
8, 0 3,0 0,0 
0,0 ) ,1 0 .0 

70 ,0 0,8 0,0 
0 ,7 78,5 1,4 
0 ,0 1.9 98,1 

analise espectral (pesquisada atraves 
dos canais 4, 5, 6 e 7 do 
MSS/ LANDSAT). 

b. A densidade do cultivo da cana-de-a
c;ucar e sua distribuic;ao espacial, bern 
como a presen~a de inurneros canais 
de irrigac;ao na Baixada, sao fatores 
importantes que influenciam as ca
racteristicas espectrais no caso do es
tudo do cultivo. 

c. Os canaviais daZona cla Baixada, em 
Campos, aparecem bern individuali
zados nas irnagens estudadas, princi
palmente, em rela~ao aos Tabuleiros 
ao Norte de Campos , por s,e apresen
tarem estes ultimos, em tonalidades 
mais escuras, indicando diferenc;as de 
reflectancia espectral , face as diferen
c;as pedologicas, geomorfo16gicas, de 
condi~6es de umidade e de relevo. 

d. 0 aumento da area estudada mos
trou a dificuldade da classificac;ao em 
discriminar melhor: a cana adulta, a 
cana nova, a cana cortada, a pasta
gem e area construida, elementos da 
organizac;ao do espac;o da Regiao; sao 
classes que apresentam semelhan~as 
de respostas espectrais e tambem fi
caram mais sujeitas a resolu~ao do sis
tema MSS I LANDSAT. 0 aumento 
daareafiSicaimplicou, tambem, em 
abrangencia de outras unidades 
geomorfol6gicas. 

e. A mata, 0 brejo e a massa d' agua fo
ram bern visiveis em quaisquer esca
las das Interpretac;6es, bem como a 
Cidade de Campos; seus limites sao 
nitidos. Estas classes foram discrimi-
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nadas atraves do MAXVER, provan
do que determinados alvos capti
dos peJo MSS ILANDSAT nao estao 
limitados a escalas. 

f. Este estudo do Uso da Terra atraves cia 
Fotointerpreta~ao, da Analise Visual 
e da Analise Digital de imagens pos
sibilitou a caracteriza~ao do espa~o 
geografico da Microrregiao A~ucarei
ra de Campos. 

g. As compara~oes entre as pesquisas de 
campo, as fotografias aereas, as car
tas e as imagens evidenciaram as ten
dencias do Uso da Terra na Regiao, 
alem de servirem como verdades ter
restres para a Analise Digital. 

h. Assim, compreende-se que a Anali
se Digital deve ser realizada par pes
quisador com conhecimento previo 
da area, a nivel regional. Sua contri
bui~ao ao estudo do espa~o e inega
vel e de grande valor, coadjuvada por 
pesquisa realizada sobre mapas, car-
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- 0 emprego desta tecnica e va lido c: 

da d.eve ser aplicada para ouuas areas 
ruralS. 

- Os percemuais de amostras de cana 
adulta que foram confundidas, espe
cialmente , com pastagens, verifica
dos nesta disserta~ao, podem suge
rir modifica~6es no MAXVER. 

- E recomendavel, em trabalhos futu
ros, a utiliza~ao das imagens do 
" Thematic Mapper" (Mapeador Te
matico) que ja se encontram dispo
niveis no INPE, visto que suaresolu
~ao e de 30 metros. 

- Recomenda-se 0 emprego das anali
ses visual e digital de imagens de sa
telite LANDSAT, em Cartografia , 
tanto no mapeamento tematico 
quanto na atualiza~ao do mapea
mento sistematico (cartas topografi
cas) que dao suporte as diversas pes
quisas realizadas no espa~o 
geografico . 

tas, fotografias aertas, imagens e ob
serva~oes de campo, servindo de ba
se a urn quadro de refl:'rtl1cia real para 
todos aqueJes que se preocupam com 
o espa~o, quer se jam engenheiros 
cartografos , geografos ou outros 
profissionais . 

5.2 - Recomendas:oes 
Recomenda-se 0 emprego de outras 

classifica~oes para melhorar 0 desempe
nho desta tecnica para a area, principal
mente na Baixada, devido a presen~a da 
agua, no sentido de minimizar a sua in
fluencia. 

- A Analise Digital de imagens do 
LANDSAT, quando realizada para 
areas de terreno movimentado e pa
ra regioes policultivadas, apresenta 
restri~6es e exige maior comrole de 
campo; pode-se fazer esta extrapola
~ao, visto, que, houve problemas de 
semelhan~a de respos'tas espectrais 
na Regiao de Campos , onde predo
min a 0 cultivo da cana-de-at;ucar. 


