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Os historiadores apontam as guerras 
napoleonicas como balisadoras do pro
cesso evolutivo das tecnologias geodesi
cas e cartograficas, considerando que 0 

sucesso das campanhas militares, entao 
empreendidas, deveu -se, em grande 
parte, a disponibilidade de conheci
mentos e document os canogrificos que 
permitiram a visao adequada do terre
no e a analise das correla~oes existentes 
entre os fatos naturais e sociais, nas re
gi6es em que tiveram lugar. 

A partir de entao, a canografia dei
xou de ser preocupa~ao de algumas pou
cas institui~oes academicas, abandonan
do-se a ideia de que os canografos fos
sem ilustradores e desenhistas. Ganhou 
corpo a valoriza~ao dos mapas como ele
mentos imprescindlveis a correta orde
na~ao social, enquanto instrumentos pa
ra se planejar a atua~ao dos organismos 
publicos. A cartografia passou a receber 
enfoque nacional e a sec urn problema 
de governo. 

No Brasil, as preocupa~oes com 0 ma
peamento do espa~o territorial ganha
ram destaque ao final do seculo passa
do, no segundo imperio, com a cria~ao 
da Comissao Geral da Carta do Imperio, 
suhordinada ao Estado-Maior do Exer
c1to. Modelo administrativo calcado na 
cu!tura francesa, que a epoca era predo
mmante. 

o acervo de trabalhos recebidos pe
la Republica foi inexp~essivo, estando os 
resultados da atua~ao no segundo impe
rio restritos a levantamentos geodesicos 
esparsos, nas fronteiras do Rio Grande 
do SuI com 0 Uiuguai. Ao infcio do se-
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culo vinte foi criada a Comissao da Car
ta Gem/do Braszl que, a semelhan~a do 
modelo imperial, foi su bordinada ao Es
tado-Maior do Exercito . 

A revolu~ao de 1930, com 0 rcdire
cionamento do desenvolvimento nacio
nal, encontrou urn pals desconhecido do 
ponto de vista cartografico . Os docu
mentos entao disponiveis, eram de bai
xa qualidade ou entao correspondiam a 
esfor~os isolados de alguns estados como 
o de Sao Paulo, 0 de Minas Gerais e 0 do 
Rio de Janeiro. A Comissao da Carta Ge
ral do Brasil , transformada em Servi~o 
Geogrifico do Exercito, atuava no Rio 
Grande do Sui, concentrando-se na im
planta~ao de uma rede geodesic a plani
metrica (triangula~ao) e uma altimetri
ca (nivelamento geometrico), sem pos
sibilidade de estender suas atividades 
para outras areas do pais. 

o unico documento cartografico que 
representava 0 espa~o territorial brasilei
ro, de forma continua e homogenea, ti
nhasido elaborado pelo Clube de Enge
nharia por ocasiao das comemora~6es do 
centenario da Independencia. Consti
tuido por urn conjunto de folhas articu
ladas, na escala de 1: 1.000.000, e deno
minado Carta do Brasil ao Milionesimo. 
A documenta~ao apresentava imperfei
~6es acentuadas, fruro do processo de 
compila~ao calcado em doc:lmentos das 
mais diferentes origens e qualidade du
vidosa. Era 0 que se podia realizar entao. 

A situac;ao das Estatisticas no pais, na 
mesma ocasiao, nao se 'apresentava me
lhor. Desde a criac;ao da Diretoria Ge
ral de Estatfstica; em 1872, buscava-se 

o estabelecimento de urn Sistema Esta
tlstico Nacional atuante e capaz de pro
ceder aos levantamentos necessarios a 
descric;ao da vida brasileira. 

Dentre as dificuldades para se aten
der as aspira~oes do Sistema Estatfstico , 
certamente a disponibilidade de docu
mentos cartograficos confiaveis era uma 
das mais criticas, a ponto de em 1932, 
o Dr. Teixeira de Freitas atendendo 50-

licita~ao do Ministerio da Educa~ao ter 
apresentado anteprojeto de lei para "or
dena~ao dos Servi~os de Estatfstica no 
pals" em que, dentre as premissas ba
sicas, destacava: 

"- A aproximasao e congrega~ao dos 
servisos de estatistica e cartografia; 

- A federaliza~ao dos servi~os estatis
ticos brasileiros em urn sistema" sui
generis" - 0 Instituto Nacional de 
Esra:t1stica e Cartografia; ... " 

A cria~a6 do Instituto Nacional de Es
tatistica, em 1934, deflagrou 0 proces
so de fusao das atividades estatfsticas e 
cartogrificas, a partir do reconhecimen
to de que sem uma documenta~ao car
tografica adequada os levantamentos es
tatisticos estariam fad ados ao insucesso . 
Destarte, somente a 29.05 .1936, veioo 
Instituto a ser instalado, como 0 inkio 
dos trabalhos da Convensao N acional de 
Estatfstica, preocupando-se 0 legislador 
em caracterizar a imponancia da Cano

. grafia para os trabalhos estatlsticos, pre
vendo na Cliiusula 13 ~ do Capitulo III 
da Conven~ao - regulada pelo Decre
to n? 1022, de 11 de agosto de 1936-
"a centraliza~ao, para fins de sintese na
cional, na Diretoria de Estatistica da Pro
du~ao do Mirtisterio da Agricultura, dos 



'balhos de Cartografia Geografica ne-
tea ; ' "T ' balh ;;rios a Estallit1Ca. alS tra os se-cess... 1 b -

. ~ realizados em co a ora~ao com as nam . ~ - d overnos e ~taduals , por orgaos as ser-
:; tecnicos competentes, fossem de 
~s ' 1' Eogenharia em geral , foss em espeCla 1-

dos em Geografia ou Cartografia, fi-
£~ . N ' I d liaaos ou nao ao Insututo aClOna e 

Estadstica. . 
Outro passo d.eci~iv~ ~Ol dado em 

1937 , quando da JnStltUl~aO do C~nse
lho Brasileiro de Geografia atraves ?O 
decreto n? 1527, de 24 .03 .1937 . Em F-

eiro do ano seguinte, atraves do decreto 
no 218 0 Instituto Nacional de Estatis
~~a e o'Conselho Brasileiro d~ Geogra
fia foram incorporados ao Instituto Bra
sileiro de Geografia e Estatistica, com os 
nomes de Conselho Naciona1 de ~e~
grafia e Conselho Nacional de Estatlst!-

ca. 
Atraves do dec re to n ? 237, de 

02 .02 .1938, foram estabelecidas as nor
mas para a realizasao do Recenseamen
to Geral de 1940, atribuindo-se ao Con
selho Nacional de Geografia a tarefa de 
atualiza~ao da Carra do Brasil ao Mi1io
nesimo, de 1922, com 0 objetivo de 
apoiar os levantamentos estatfsticos que 
teriam lugar em 1940. 

Os traba1hos foram iniciados a partir 
da .compila~ao dos documentos carto-
graficos entao existentes, oriundosde or-

• gaos estaduais e do Servi~o Geografico 
do Exercito. A documentasao mos
-trou-se deficiente, iniimeras cidades e 
rilas nao apresentavam suas posisoes 
geograficas (latitude e longitude) co
nhecidas. Na tentativa de solucionaresse 
problema, encetou-se campanhas de 
observasoes astronornicas, buscando-se 
.a, "Dw:rminasao das Coordenadas das 
eidades e Vilas" , primeiro projeto em 
gue 0 IBGE incursionava no campo da 
(jeociesia. 

Outra determina~ao, expressa no de
<:feto n? 237, diziarespeito a elabora~ao 
do Atlas Estatistico Corografico, a ser 
constituido por uma colesao de mapas 
. (los municfpios brasileiros; empreendi
mento para cuja execu~ao as restrisoes 

. apomadas condiciona-
, vam fortemente 0 sucesso. 

Os compromissos atribuldos e assu
~:~ 'l.llilg0S pdo IBGE, decorrentes da jii ci
rnIi,~~Convensao Nacional de Estatistica 

t~~!e·glsl:'I.<;a.o posterior, conduziram a 
r;S!l~:iio de Resolu~oes da AssemblCia 

Geral do Conselho Nacional de Estatls
rica, que convergiram para 0 estabeleci
m en to do decr eta- lei n? 311, d e 
02 .03 1938 , que sistematizou e definiu 
as categorias da Divisao Administrativa 
em ambito nacional, obrigando inclu
sive, os munidpios a apresentarem os 
mapas de seus territorios ao ConseIho 
Nacional de Geografia. 

Em 1940, pela primeira vez na histo
ria da Estatistica Brasileira, 0 censo po
de apresentar a coleta e as tabula~oes re
feridas a uma base cartografica sistema
tizada, pelo menos quanto as caregorias 
administrativas: Municipais e Distritais 
- Cidades e Vilas. 

Evidentemente que em tao pouco es
pa~o de tempo nao ficaram solucionadas 
as deficie.ncias da documenta~ao carto
grafica, conwdo 0 momenta represen
tou urn marco decisivo para a Cartogra
fia Nacional. Era a primeira vez que , 
com enfoque sistemico e extensao nacio
nal, equacionava-se 0 problema carto
grafico, e resultados foram atingidos, 
demonstrando que a perseveran~a, a 
motiva~ao por algo maior e a canaliza
~ao adequada de recursos humanos e fi
nanceiros, poderiam dar respostas efica
zes para 0 conhecimento do espa~o ter
ritorial brasileiro. Os acontecimentos 
vinculados a Segunda Grande Guerra, 
na decada de quarenta., come~aram a 
exigir documenta~ao cartografica de 
qualidade no protuberantenordestino, 
para onde dirigiram-se os esfor~os do 
Serviso Geografico do Exercito, com a 
eIabora~ao das folhas da carta topogra
fica na escala de 1: 100.000 . 

A experiencia acumulada peIo IBGE 
e a continuidade dos trabalhos ap6s 0 

Recenseamento Geral de 1940, nao fo
ram abandonadas. Em 1944, atravesdo 
Decreto-Lei n? 6826, era criado 0 Ser
vi~o de Geografia e Cartografia, como 
orgao central do Conselho Nacional de 
Geografia, sendo-lhe atribulda a execu
~ao de trabalhos geograficos, cartogra
flcos e fotogrametricos, na busca da ade
quadarepresentasao do territorio. Com 
opals preocupado e imerso no conflito 
mundial, reconhecia-se a importancia 
da cartografia para toda a administrasao 
publica, eo IBGE era convocado a con
tribuir para 0 processo de modernizasao 
da sociedade brasileira. 

Em maio de 1944, 0 IBGE iniciava 0 

estabelecimento do Sistema Geodesico 

Brasileiro, oriemado par enfoque si5tt
mica. com a medi~ao da base de Goia· 
nia. No mes seguime foram iniciados os 
trabalhos de medi~ao angular 

Em agosto de 1945, procederan1-se as 
primeiras observas6es astronomicas de 
1 ~ ordem e, em oumbro , teve inicio a 
atividade de nivelamento geometrico, 
ponto inicial da fede altimetrica que in
tegra 0 Sistema Geodesico Brasileiro. 

Em 1946 tiveram inicio os trabalhos 
de mapeamento em esc ala topografica 
de 1 :250.000, no vale do Rio Sao Fran
cisco, em territorio da Bahia. 

Ressalte-se que 0 envolvimento do 
lBG E nas atividades de Geodesia e Car
tografia nao se deu sem dificuldades , 
sendo a principal 0 recmtamen to de pes
soal especializado . A campanha de coor
denadas iniciada em 1938 pode ser rea
liz ada gra~as ao esfor~o do Engenheiro 
e eminente astronomo Allyrio Hugue
ney de Mattos, entao Professor catedra
tico da Escola N acional de Engenharia 
e Astronomo do Observatorio Nacional 
do Rio de Janeiro. A visao do Prof. Ally
rio permitiu a formasao de urn quadro 
de pessoal, inicialmeme , recrutado jun
to aos govern os estaduais, em que se des
tacou 0 Engenheiro Dalmy Alvares Ro
drigues de Souza , de Minas Gerais. Ao 
valor individual dos dois Engenheiros se 
deve 0 inlcio dos trabalhos geodesicos . 

o crescimento da atuasao do IBGE 
em campos antes reservados para 0 Ser
vi~o Geografico do Exercito, nao se deu 
sem conflitos ~ntre as institui~6es, 0 que 
pode ser con~;'iderado salutar peIos fru
tos decorrentes. Em 1946, baixa 0 gover
nofederaloDecreto-Lein? 9.210, que 
disciplinou e normatizou a atuasao dos 
orgaos federais nos campos da Geodesia 
e da Cartografia. Ao IBGE foram in
cumbidas as atribui~6es normativas pa
ra os documentos em esc ala inferior a 
1.250.000 e 0 estabelecimento do Siste
ma Geodesico Brasileiro. 

A consolidasao da geodesia e carto
grafia procedeu-se ao sabor dos anos, 
iniimeras foram as restrisoes impostas, 
de origem as mais diversas, sendo croni
ca as reIativas a recursos human os e fi
nanceiros. 0 reconhecimento por todos 
os segmentos da na\ao deu-se na medi
da da excdencia e eficacia que sempre 
caracterizaram os documentos canogra
ficos elaborados peIo IBGE. 
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Conrudo , 0 processo evolutivo nao 
fo i sustado , uma organiza<;ao sobrevive 
na medida que for capaz de se atualizar 
t adequar seus meios ao atendimento de 
novas solicita<;oes , inclusive aquelas de
COffenteS dos avan~os tecno16gicos . 

Os primeiros anos da decada de ses
senta assinalam a moderniza~ao da geo
desia e cartografia do IBGE , estrutura
se e consolida-se a linha de instrumen
toS fotogramerricos e, em consequencia, 
inicia-se a produ<;ao de folhas da carta de 
1: 100.000 e 1: 50 .000, ate entao nao rra
balhadas pela institui<;ao. 

A motiva<;ao principal para engaja
mento do IBGE em tais atividades se 
deu com a disponibilidade d e fo togra
fias aereas, na escala de 1: 60 . 000, obti
das pela "United States Air Force -
USA F", em convenio com 0 governo 
brasileiro , ao abrigo do Acordo Carto
grafico Brasil-Estados Unidos, firmado 
e aprovado peIo Congresso Nacional em 
1962. 

A inser<;ao de novas tecnologias e a 
aquisi<;ao de instrumental avan<;ado , 
p rocessou-se em ritmo lento a partir dos 
anos sessenta, as condicionantes croni
cas se faziam presentes, mas nao a pon
to de obstacular a evolu<;ao e moderni
za~ao, embora as dimensoes cicl6picas 
do pais exigissem respostas mais rapidas, 
imposslveis de serem dadas na medida 
das restri<;oes . 

Com a passagem do IBGE para 0 re
gime de Funda<;ao, atraves da Lei 
n? 5.878 , de 11.05 .1973, ageodesiae 
carrografia ganharam novas dimensoes , 
tendo no art . 2? ficado garantida a real 
dimensao dessas areas na enuncia~ao dos 
objetivos da Funda~ao: 

"Constitui objetivo basico do lBGE 
assegurar a produyao e analise de in
j(l7"mayoes estatisticas, geograji"cas, 
cartograjicas, geodesicas, demogra
ficas, s6cio-economicas, de recursos 
naturais e de condlfoes do meio
ambiente, inclusive polut§ao, neces
J'orias ao conhecimento da realidade 
fisica, economica e social do Pais, em 
seus aspectos considerados essenciais 
ao planejamento economico e social 
e (j seguranfa nacional. " 

o Decreto-Lei n? 74 .084, de 
20.05 .1974 , que instituiu 0 Plano Ge
ral de Informa<;oes Estausticas e Geogra-
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ficas, veio explicicar a atua<;ao da Fun
da<;ao nas areas de Geodesia e Canogra
fia, atribuindo, atraves do item IV do 
anexo ao decreta : 

" IV - ATIVIDADES CARTOGRAFI
CAS 

1. LEV ANT AMENTOS GEODESI 
COS 
1.1 - Triangula<;ao Geodesica de Pre
cisao de 1 ~ Ordem. 
a) Segundo prioridades estabelecidas; 
b) Cobrindo areas espcdficas do Terri
t6rio Nacional. 
1.2 - Poligonais de Precisao de P Or
demo 
a) Segundo prioridades estabelecidas; 
b) Cobrindo areas esped ficas e in te 
grando a rede de 1 ~ ordem. 
1.3 - Esta~oes estabelecidas pelo ras
treamento de satelites artificiais. 
a) Segundo prioridades estabelec idas; 
b) Cobrindo areas espedficas e inte 
gran do a rede de 1 ~ ordem. 
1.4 - Triangula<;ao ou Poligona~ao Se
cundaria. 
a) Segundo prioridades estabelecidas. 
b) Em apoio a trabalhos do mapeamen
to topogrifico. 
1. 5 - Redes de Nivelamemo de Preci
sao de 1 ~ Ordem. 
a) Em concordancia com as medi<;oes de 
1 ~ ordem realizadas ; 
b) Em areas espedficas . 
1. 6 - Redes Secundarias de Nivela
mento . 
a) Em apoio ao mapeamento topogra
fico; 
b) Em areas espedficas . 

2. TRABALHOS CARTOGRAFICOS 
2.1 - Mapeamento com Escalas T opo
graficas (1:50.000 , 1:100.000 e 
1 :250 .000) 
a) Segundo prioridades estabelecidas; 
b) Em areas espedficas. 
2.2 - Mapas e Cartas em Escalas Geo
graficas Gerais e Especiais. 
a) Atualizasoes peri6dicas; 
b) Segundo programa<;ao espedfica. 
2.3 :..- Mapas do Brasil em diferentes 
esc alas (1: 5.000.000 , 1 :2. 50n .OOO e ou
tras) 
a) Atualiza~ao periodica; 
b) Segundo programa~ao espedfica. 
2.4 - Mapas Tematicos. 
a) Segundo prioridades estabeIecidas; 
b) Focalizando aspectos flsicos, s6cio-

economicos, recursos l1<lwr:lis, polui~ao 
e outros . 
2. ') - Mapeamemo com Base no Sen
soriamento Remoto . 
2.5 .1 - Com imagens tOmadas de sa
telites; 
2.5.2 - Com imagens tomadas de ae· 
ronaves; 
2.5.3 - Com imagens tomadas por ou-

. " ([OS mews . 

Na colimasao dos objetivos legal
mente proostos , 0 IBGE em atcndimen
to a representasao do territ6rio nacional, 
e em carater informativo, passou a pro
duzir: 
- Canas Gerais que proporcionam in
forma<;oes genericas , de uso nao parti
cularizado; 
- Canas Especiais que regis tram infor
masoes especfficas, de interesse a uma 
iinica classe de usuarios; 
- Cartas Temaricas que apresentam 
um ou maie fenomenos espedficos, ser
vindo a representa<;ao dimensional ape
nas para simar 0 tema. 

A produsao de documentos cartogr.a
fie os obedece a seguinte linha de a<;ao, 
segundo a escala da representasao gra
fica : 

- Cartas Gerais: 
- 1: 1.000 .000 - Carta Internacional 
do Mundo ao milione~imo; 
- 1:2 50.000 - em duas series , uma 
com base no metodo fotagrametrico e 
outra nos processos de compilasao ; 
- 1: 100.000 - Mapeamento Sistema
tico; 
- 1:50 .000 - Mapeamento Sistema
tico ; 
- 1:25.000 - Mapeamento Sistema
tico; 
- Mapas Estaduais; 
- Mapas do Brasil: 
- 1:2 .500 .000 e Pol1tico • Fisico 
- 1:5:000 .000 · PoIrtico · Fisico · Es-
colar. 

- Cartas Especiais: 
- 1: 1.000 .000 - CAM - Carta Aero· 
nautica Mundial; 
- 1:250.000 - CAP - Carta Aero 
nautica de Pilotagem . 

- Canas Tematicas: 
- Mapas Murais Diversos . 

- Outras formas de representa~ao: 
- Mosaicos; 



_ Ortofotocartas; 
_ Atlas. 

Cumpre esc larecer, tambem , que 0 

IBGE passou a colaborar com inumeras 
institui~6es publicas, federais e esta
duais , executando, m ediante 0 estabe
lecimento de convenios, projetos espe
dficos de interesse nacional. 

Ainda na decada de setenta, mais 
precisamente no ana de 1977, a Presi
dencia da Republica aprovando Exposi
~ao de Motivos da COCARISEPLAN, 
criou 0 Program a de Dinamiza<;ao da 
Carrografia, dando novo alento para a 
moderniza~ao do instrumental e permi
tindo ao IBGE, no segundo semestre de 
1978 e primeiro de 1979 , adquirjr os 
equipamentos e instrumentos que pos
sibilitaram 0 redimensionamento das 1i
nhas de trabalho da Geodesia e Carto
grafia, tambem ampliadas em recursos 
humanos com a contrata<;ao de pessoal, 
em reposi<;ao as aposentadorias que are 
entao vinham ocorrendo sem merece
rem os cuidados de recompletamento 
dos quadros, em fun<;ao de restri<;6es or
<;amemarias . 

Sob a peso da tradi<;ao, consolidada 
pela seriedade e excelencia dos resulta
dos alcan<;ados, e diante dos recursos in
jerados Pelo Programa de Dinamiza<;ao 
da Cartografia, e que se tern caracteri
zada a atua<;ao do IBGE nessas areas de 
conhecimento ao longo dos ultimos 
anos, ratificando-se a inscri<;ao do BRA
SIL no ro1 dos paises que produzem do
cumentos cartograficos precisos e de no
ravel apresenta<;ao grifica. 

Eng.o Jose Clovis Mota de Alencar 
Cheft do DLGICE 

Em fins de 1944, 0 entao Conselho 
Nacional de Geografia - CNG, orgao 
integrante do IBGE, recebeu a incum
bencia de mapear a Regiao Carbonuera 
de Santa Catarina, localizada no suI da
quele Estado. 

Para 0 atendimento dessa tarefa, 
desenvolveu-se, inicialmente, uma ca
deia de Triangula<;ao ao longo do Meri
diano de 49° . 

Quando a medi<;ao angular ja estava 
bern adiantada e ap6s rer sido medida 
a primeira base, 0 Coordenador de Car
tografia do CNG, Prof. Alyrio Hugue
ney de Mattos, resolveu criar, sob a Che
fia do Engenheiro Hon6rio Beserra, a 

Se<;ao de Ni"e!a;nemo DC/SNi, com a 
Jtribui<;ao do controle alrimetrico do 
Projero . 

Em 13 de olltu b ro de 194 5 , a 
DCI SNi iniciava os seus trabalhos dan
do partida na Rede Altimetrica Funda
mental Brasileira que hoje ja ultrapas
sou a marca dos 130 mil quilometros, ni
velados e contranivelados, 0 que dobra 
esse quantitativa e equivale a 6,6 vezes 
a volta da Terra, em tomo do Equador, 
ape e com paraclas a cada 50 metros. 

Naquela data, proximo as cidades de 
Criciuma e Uru<;anga, duas turmas de 
nivelamen to partiram da RN 1-A, loca
lizada no Distrito de Cocal, Munidpio 
de Uru<;anga. Integravam essas equipes 
os Engenheiros Pericles Sales Freire, 
Guarany Cabral de Lavor, Helvrdio Ze
ferino de Souza Parga e Jose Cl6vis Mo
ta de Alencar. 

o instrumental disponivel 
constitufa-se de dois niveis ZEISS e dois 
pares de mira, de mesma fabrica~ao , 
emprestados pela Escola Nacional de 
Engenharia e peIo Departamento de 
Produ<;ao Mineral. 

A precariedade dos vdculos utiliza
dos e a inexpericncia dos operadores e 
porta-miras , submetidos a uma auten
tic a auto-aprendizagem, causaram, nos 
primeiros meses, 1entidao do desempe
nho da atividade. 

Ap6s urn ano, a Rene de Nivelamen
to ja se estendia desde a localidade de 
Rocinha, na divisa com 0 Rio Grande do 
SuI, ate a cidade de Florian6polis, for
mando quatro (4) circuitos, num total 
de 785 km. 

Somente ap6s a conexao da Rede de 
Nivelamento com 0 Maregrafo de Tor
res, RS, em dezembro de 1946, foi pos
sIvel calcu1ar as altitudes do trabalho an
reriormente executados, tomando como 
plano fundamental 0 nivel medio do 
mar, fornecido pelo mencionado mare
grafo. 0 Datum Altimetrico entao ado
tado teria que ser provisorio, uma vez 
que 0 Maregrafo Qe Torres, instalado pe
la antiga Comissao de Carta Geral do 
Brasil, funcionou precariamente, com 
apenas urn ana de observa<;oes, de feve
reiro de 1919 a fevereiro de 1920. 

Em 1958, 0 Datum Altimetrico Bra
'ileiro passou a ser referido ao maregra
fo de Imbituba, SC, que na epoca ja 
contava com 9 anos de funcionamento 
ininterrupto. Registrou-se uma diferen-

ca de 6 centimetros entre 0 Nlve! do mar 
fornec ido pel os Maregrafos de Torres e 
Imbituba. 

A malha de Circuitos de Nivelamen
to foi progredindo na dire~ao norte e, as
sim , foi atingido sucessivamento os Es
tados do Parana, Sao Paulo, Minas Ge
rais e Goias. Com 0 correr do tempo os 
tecnicos foram adquirindo maior expe
riencia, 0 trabalho ganhou maior velo
cidade, 0 numero de turmas de nivela
menta tam bern aumentoLl e, como con
sequencia , a produ~ao em quilometros 
nivelados cresceu no per'iodo entre 1945 
e 1951, conforme se verifica nos nume
ros abaixo : 

1945 - - 185 km 
1946 - 883 km 
1947 - 1.022 km 
1948 - 1.826 km 
1949 - 3.310 km 
1950 - 3.366 km 
1951-4.002km 

Em 1952, a Rede de Nivelmento de
rivou pata Oeste, pelo Estado do Mato 
Grosso e, em janeiro de 1953, atingiu a 
cidade de Corumba, at raves da Estrada 
de Ferro Noroeste do Brasil, objetivan
do uma conexao transcontinental com 
uma linha nivelada peIo Servi<;o Geode
sico Inter Americano, que partindo do 
litoral do Chile atravessou a Bolivia e 
chegou a Corumba. Essa conexao deu 
margem a umacompara<;ao, inedita no 
Hemisferio SuI, entre 0 nivel medio dos 
Oceanos Pacifico e Atlantico, obtido pe
los Maregrafos de Arica, no Chile, e Im
bituba, Sc. Nesse feito memoravel, foi 
constat ada uma discrepancia de apenas 
16 cm, sendo mais alto 0 Nivel Medio 
do Atlantico. 

Em 1954, a Se<;ao de Nivelamento 
determinou, pela primeira vez no Pais, 
uma altitude de precisao do Pico da Ban
deita - 2.890 m, a epoca considerado 
o ponto mais alto do BrasiL 

o Nivelamento do IBGE continuou 
avan<;ando na dire<;ao do extremo norte 
do nosso territ6rio, atravessando os Es
tados do Nordeste, e a sede da SNi foi 
acompanhando esse avan<;o, sendo 
transferida, sucessivamente, de Belo 
Horizonte para Salvador e Fortaleza, 
chegando na capital cearense em maio 
de 1957 . 

Em 18de janeiro de 1960, atravesde 
portaria, a Se~ao de Nivelamento foi 
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ff:tnsformada no I? Distrito de Levan
ramemos, da Divisao de Geodesia e To
pografia, do CNG. Com a transforma
~ao, ficou responsavel por todas as ope
ra~6es geodesicas atribuidas ao IBGE, 
nos estados litoraneos, desde a BAHIA 
ate 0 Para . Ate a sua extin<;ao, a Se<;ao 
de Nivelamento tinha executado 0 ex
pressivo total de 33.686 km de nivela
mento de alta precisao. 

Em 1960 foram iniciados os trabalhos 
de triangula<;ao, medindo-se uma ca
deia ao longo do paralelo de 80

, no Es
rado de Pernambuco. 

A seguir, na imp?ssibilid3l-de de e~e 
Clltar 0 metodo clasSICO da Tnangula<;ao, 
nos Estados do Maranhao e Para, passou
se a medir Poligonais de 1 ~ Ordem. Ao 
mesmo tempo, fo ram realizadas opera
<;6es geodesicas, como Medi<;ao de B.ases, 
Asrronomia de 1 ~ Ordem e RastrelO de 
Satelites, alem do Apoio Terrestre e 
Reambula<;ao , necessario as atividdes d.e 
mapeamento, sem descontinuar as atl
vidades de nivelamento . 

Em maio de 1969, 0 I? Distrito de 
Levantamentos transformou-se na 1 ~ 
Divisao de Levantamentos. Em maio de 
1977 , foi retomada a denomina<;ao I ? 
Distrito de Levantamentos Geodesicos 
- I? DLG. Com esse nome, em 1980, 
os trabalhos em desenvolvirnento atin
giam 0 extremo do Pals, Territ6rio do 
Amapa , com uma linha de Nivelamen
to e uma Poligonal. Chegou-se a cerca 
de 40 km ao norte da cidade de Cal<;oe
ne . A meta era alcan<;ara cidade de Oia
poque, Ii no extremo norte, contudo 
devido a inexistencia de estradas neste 
trecho , a meta tornou-se inatinglvel. 

Em 1979, 0 I? DLG estava na imi
nencia de ser extinto, com data fatal 
marcada para I? de janeiro de 1980, a 
exemplo do ocorrido com as demais dis
tritos coirmaos 2?, 3? e 4? DLG, em 
atendimen to ao plano da dire<;ao do IB
GE de centralizar e unificar todos as Dis
tritos em Brasflia, no Departamento de 
Levantamentos Geodesicos-DELEG. 
Salvo da extin<;ao, em novamudan~a ~e 
estrutura da DIRETORIA DE GEODE
SIA E CARTOGRAFIA, passou adeno
mina<;ao de Distrito de Levantamentos 
Geodesicos no CEARA - DLG/CE, 
atuando desde 0 Estado do Maranhao 
ate 0 Estado da Bahia. 

A histoi:ia, em curtas visadas, e que 
tanto orgulho traz aos funcionarios que 
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desempenham suas fun<;6es no Distrito , 
pode ser expressa em numeros da pro
dU(;ao ate dezembro de 1985: 

- 5.632 km de triangula<;ao com 
437 vertice implantados; 

- 8.312 km de poligona<;ao com 
467 esta~6es medidas; 

- 35 esta<;6es de LAPLACE (Astro
nomia); 

- 58 esra<;6es de Rastreio de Sateli
res - SAT; 

- 64 .859 km 2 de area apoiada com 
765 fotos; 

- 73 .610 km nivelados com 34.692 
referencias de nivel estabelecidas. 

So exist em duas fontes de alegria pu
ra: (l bern que se faz e 0 dever cumpri
do, ficando a todos a certeza que nesses 
poucos mais de quarenta anos, cumpriu 
o DLG/ CE com 0 dever a custa de san
gue, suor e ligrimas . 

Sangue, com a perda de muitos co
legas e amigos. 

Suor, foi 0 que mais teve, para quem 
conhece a dureza dos Levantamentos 
Geodesicos, pode avaliar quanto suor 
existe na execu<;ao de tudo 0 que foi exe
cutado. 

Lagrimas , pelo pranto da saudade de 
esposas e filhos dos operadores de cam
po , afastados de suas familiaspor mais 
da metade do ano . 

Nao pode a administra<;ao do DiStfito 
deixar de manifestar a gratidao e 0 reco
nhecimento ao seu homem de campo. 
Ao Operador, Anotador, Porta-Mira, 
Sinaleiro, Montador de Torres, Constru
tor de Marcos, enfim a todos que com 0 

seu entusiasmo e dedica<;ao se constitui
ram nos legitimos her6is da jornada e a 
quem cabe todo 0 merito do sucesso. 

CAMPANHA GRAVIMETRICA NA 
ANTARTICA 

DGC/SUDEG 

o IBGE e a Universidade Federal do 
Parana vem participando de pesquisas 
na Antirtica, ao abrigo das iniciativas da 
CIRM, Comissao Interministerial para 
os Recursos do Mar, com 0 projeto inti
tulado "Gravimetria na Antartica ' '. 

A iniciativa de clesenvolver pesquisas 
gravimetricas nessa area objetiva 0 

preenchimento de uma grande lacuna 
no conhecimento do potencial gravita
cional de nosso planeta. A imponancia 

da obten~ao e divulga<;ao das informa
~6es gravimetricas reside no interesse 
fundamental das mesmas para as comu
nidades p-eodesica e geofisica internacio
nal , e so~ente urn esfor<;o conjunto de 
pesquisadores, de todas as na<;6es envol
vidas nos estudos sobre essa regiao, e que 
possibilitara 0 pleno conhecimento do 
campo gravitacianal terrestre. 

Para tanto, no corrente ano, 0 IBGE 
fez-se representar pelo Eng? Marcelo 
Campos Maia, do DLG/CE, na IV E~
pedi<;ao Antartica Brasileria, ~o aten~l
mento das atividades de pesqUlsa prevls
tas no Proj eta "Gravime tria na 
Antartica ' '. 

Os trabalhos foram realizados basica
mente na ilha Rei George-Arquipelago 
de Palmer , onde se local iza « Esta<;ao 
Antirtica Coman dante Fenaz (BR) . 

Embora todas as observa<;6es de cam
po, gravimetricas e de posic ioname~to , 
previstas para esta missao, t:nham sldo, 
conclufdas durante os dOIS meses da 
campanha, fey-mar /86, permanecera 
em opera<;ao ate dezembro de 1980, a 
primeira esta<;ao de mares terrestres Im~ 
plantada , na mesma ocasiao, na llha Rei 
George . 

o prosseguimento da pesquisa de
pende dos resultados alcan~ados p~la 
atual campanha, que, certamente, 10-

dicarao 0 muito que aiflda se tem por fa
zet. 

As principais metas do projeto , rela
tivas a expedi<;ao de 1986 , podem ser re
sumidas nos seguintes pontos: 
- instala<;ao de uma esta<;ao para obser
va<;ao do fenameno da mare terrestre na 
ilha Rei George; 
- efetuar a liga<;ao gravimetrica entre 
o extremo da America do Sui e a Anti r
tica, vinculada a esta<;6es internacionais 
existentes em tenit6rio brasileiro; 
- implanta<;ao e materializa<;ao de 
uma rede gravimetrica basica na ilha Rei 
George, com possibilidades de expan
sao e liga<;ao com as ilhas vizinhas; 
- efetuar medidas gravimetricas de 
densifica<;ao na penInsula Keller; 
- estabelecimento de esta<;6es gravi
metricas em outras ilhas - Adelaide, 
Smith e Anvers ; 
- medi<;ao de uma poligonal na penIn
sula Keller, aproveitando os pontos ji 
implantados pela Diretoria de Hidro
grafia e Navega<;ao da Marinha brasilei
ra; 



_ determina\ao das coordenadas de to
dos os pontos gravimetricos na peninsu
la Keller; 
_ determina~ao das coordenadas de 
um ponto de partida na ilha Rei Geor
ge , atraves do r~treamento de Satdites 
(Sistema TransIt), e de outros pontos, 
tambem gravimetricos, em ilhas vizi
nhas do Arquipelago de Palmer, peIo 
metodo da transloca~ao; 
_ elabora~ao da planta da esta~ao bra
siJei ra Comandanre Ferraz , na escala 
1 :500, utilizando, para isso, fotografias 
aereas e levantamento topografico de 
pontoS notaveis. 

A seguir acha-se apresentada, de for
ma sucinra, a descri~ao dos trabalhos 
executados, salientando-se as dificulda
des. 

A ESTA~Ao DE MARES 
TERRESTRES 

Foi implantada a primeia esta~ao de 
observa~6es do fenomeno da mare ter
restre, no Continenre Anrartico, estan
do previsto seu funcionamento de mar
~o a dezembro de 1986 . 

A esta~ao encontra-se instal ada no 
m6dulo do projeto de gravimetria, nas 
coordenadas 62°05'08,52"S de latitu
de, 58°23'37,43"W de longitude e 
16,47 m de altitude . 

Pretende-se determinar os coeficien
tes geol6gicos, de amplitude e de fase 
que traduzem a resposta da crosta terres
tre, para cada grupamento de ondas do 
potencial de mare. Os val ores de ampli
tude e fase permitem a determina~ao do 
'Jatar gravimetrica" necessario a redu
~ao das observa~6es de acelera~ao da gra
vidade no local , alem de possibilitar a 
previsao da for~a de mare, com grande 
precisao , em qualquer epoca - passa
da ou futura. 

Os registros continuos da curva de 
mare e das varia~6es de temperatura so
bre 0 gravimetro permitem que se esta
bele~a a correla~ao enrre os dois sinais, 
alem de tomar possive! a corre~ao dos re
gistfos de mare, em fun~ao das varia<;6es 
de temperatura. 

A esta~ao de mare terrestre e consti
tuida, basicamente, por urn gravimetro 
LaCoste Romberg, modelo D, eletroni
co, ao qual esta acoplado um sistema 
analisador. 0 sinal e registrado conti-

nuamente e um pulso horario , coman
dado por um relogio com oscilador de 
quartzo, possibilita a identifica~ao das 
ordenadas utilizadas na analise harmo
nica. Admitindo-se as eventuais faltas 
de energia, urn sistema de prote<;ao ' 'no 
break" foi igualmente instalado . 

A esta~ao esta su jeita a perturba<;6es 
de divers as origens: rermica, devido as 
grandes varia<;6es de temperatura; ele
tromagneka, decorreme da proximid
de das antenas de radiotransmissao e 
mecanica, associados as vibra<;6es causa
das pelas rajadas de ventos e a sismici
dade local. 

Objetivando atenuar essas perturba
~5es, algumas instala~5es complemen
tares tornaram-se imperativas . Assim 
sendo, foi construido um p tiar metafi
co, independeme do m6dulo, visando 
eliminar 0 efeito das vibra~6es causadas 
pe!a movimenta~ao de pessoas no inte
rior do mesmo e das rajadas de vento. 
No tocame is varia<;6es termicas foi cons
tfUlda umaparede divis6ria, em madei
ra, separando 0 local do gravimetro da 
anted.mara de entrada. Para 0 efeito das 
ondas eletromagnericas foi construida 
uma gaiola de Faraday, cujo revestimen
to, com Iii de vidro, melhorou ainda 
mais 0 isolamemo termico ao redo! do 
sensor. 

Outra perturba~ao tratada foi 0 fUi
do de fundo, proveniente da microssis
micidade caracteristica daque!a regiao , 
decorrente dos deslisamentos das placas 
tectonlCas, eliminada atraves de urn fil
tro eletronico de altas freqiiencias. 

AS OBSERVA~(5ES 
GRAVIMETRICAS 

Os levamamentos gravimetricos exe
cutados nessa missao foram desenvolvi
dos em tfes etapas. 

A primeira etapa consistiu na liga<;ao 
gravimetrica entre 0 extremo da Ame
rica do SuI e a Antartica, cujo perfil rea
lizado na ida e na volta consta das esta
~6es: Galeao (RJ) - Cumbica (SP) -
Pelotas (RS) - Punta Arenas (Chile) -
Base Marsh (lihaRei George) - Esta~ao 
Comandante Ferraz (Dha Rei George). 

T odas as 0 bserva~6es gravimetricas 
realizadas, posteriormente, foram refe
renciadas ao valor transportado atraves 
deste perfil, 0 que motivou a utiliza~ao 
de dois gravimetros La Coste Romberg 
nesta transposi~ao . 

As segunda e terceira etapas envolve
ram as medidas gravimetricas efewadas 
na ilhaRei George, rede basica, e as ab· 
servafoes de denszjic(tfiio na peninsula 
Keller. A maiorparte dasesta~5es da re
de basica foram executadas em pontos 
pre-existentes, implamados pela Dire
toria de Hidrografia e Navega<;ao , do 
Ministerio da Marinha. As 48 (quaren
ta e oito) esta~6es de densifica~ao na pe
ninsu la Keller foram levanradas topO
graficameme por irradia~6es , a partir de 
vertices da poligonal basica implantada 
com taqueometro eletronico. 

Foram ainda efetuadas observa~5es 
gravimetricas nas ilhas: Adelaide, Smith 
e Anvers. Cabe ressaltar que estas esta
~6es poderao fazer parte de uma rede ba
sica a ser implamada, futuramente, no 
arquipelago de Palmer. 

Os equipamemos utilizados na rea
liza~ao dos perfis g ravimetric os 
restringiram-se a 2 (dois) gravimerros La 
Coste Romberg, modelo D, n? ' 622 e 
611 , cedidos por emprestimo pelo Ob
servat6rio Nacional. 

RASTREAMENTO DE SA TELITES E 
POLIGONAIS 

Os pomos gravimetricos, na penin
sula Keller , tiveram suas coordenadas 

. determinadas por irradia~6es, a partir de 
vertices de uma poligonal implamada 
utilizando-se um taqueometro eletroni
co. As coordenadas do ponto de parti
da foram determinadas por rastreamen
to de sateIites,:urilizando-se urn recep
tor Marconi. Simultaneamente foi efe
tuado 0 rastreamento para determina
~ao das coordenadas, pelo metodo de 
transloca~ao, em pontoS nas ilhas Ele
fante (Geo-receptor Magnavox), Smith 
e Adelaide (receptor JMR) . OS instru
mentos utilizados foram cedidos pela 
empresa AEROD AT A - Aerolevama
mentos S.A., Diretoria de Hidrografia 
e Navega<;ao e IBGE, na sequencia em 
que foram citados . 

o artigo foi extraido do relat6rio pre
liminar da CAMP ANHA Gravimetrica 
na Antartica, elaborado pelos Professo
res Eduardo Ratton,Jose Bittencourt de 
Andrade e Camil GelIlael, da U niversi
dade Federal do Parana e pelo Enge
nheiro Marcelo Campos Maia, da Fun
da~ao Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatistica - IBGE. 
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