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R~sumo 

() presente trabalho descreve 0 usc de urn programa de 
Registro de Imagens para 0 estudo do crescimento urbano. 
Este programa, implementado no IMAGE-100 (Sistema In
terativo de Analise de Imagens MuItiespectrais), permite 
uma identificac;;ao nipida das areas de crescimento atraves 
da superposic;;ao da mesma cena em diferentes periodos, as
sociad~ ao uso de filtros coloridos adequados. A cidade 
de BrasIlia, Brasil, foi selecionada para area teste . A dina
mica do crescimento urbano de' BrasI1ia foi analisada atra
yeS da superposic;;ao de cenas de jUnho de 1973, 1978 e 
1983. Os resultados mostraram a adequac;ao da tecnica de 
registro de imagens para 0 monitoramento do cresdmento 
urbano. 

1. Introdu~ao 

Ein func;;lio das caracteristicas temporal e sin6tica dos da
dos dos satelites LANDSAT, e possivel que a cidade seja vi
sualizada de modo global e dinamico, 0 que permite 0 mo
nitoramento do crescimento urbano. Este trabalho apresen
ta 0 estudo do crescimento urbano de Brasilia de 1973 a 
1983, utilizando a tecnica de registro de imagens disponivel 
no analisador de imagens multiespectrais (1-100), que com
binada com 0 uso de filtros , coloridos, permite a superposic;ao 
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de imagens de diferentes datas e a identificac;;ao de areas de 
expansao urbana. 

A interpretac;ao dos dados foi complementada cqm a 
analise de fotografias aereas, trabalho de campo e pesquisa 
bibliografica. 

Em 1957 Lucio Costa (Costa, 1970) elaborou 0 plano 
de BrasI1ia, que foi inaugurada em 1960 como a nova capi
tal do Brasil. Brasilia foi urn esforc;o para a conduc;ao do de
senvolvimento nacional para 0 interior do Pais. 

A Figura 1 mostra a area, na·imagem LANDSAT, obtida 
em 26 de jUnho de 1973. 

2. Metodologia 

Tendo em vista 0 objetivo do presente estudo e a dispo
nibilidade de dados MSS/LANDSAT, foi possivel usar as fl
tas CCTs (Computer Compatible Tapes) de 1973, 1978 e 
1983 da area teste. 

. As tres imagens selecionadas do perfodo seco e 0 in
tervalo de 5 arias en tre as dados foi considerado apropnado 
para 0 objetivo de monitorar 0 crescimento urbano. 

o estudo foi realizado atraves de tiatamento automafico, 
na escala de 1: 100.000, compativel com a resoluc;ao do siste
ma MSS/LANDSAT, e utilizando dados do canal 5, consi
derado 0 mais adequado para a identifiqac;ao de areas urb~
nas. A partir do programa Registro de Imagens, desenvol;':l
do pel0 Laborat6rio de Tratamento de Imagens do INPE, 
foram realizadas as superposic;6es de pares de cenas, atraves 
da execuc;ao de transformac;6es geometricas, para corrigir 
as diferenc;as entre as imagens de diferentes datas, com 0 
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Fig. 1 - Imagem MSS, ca"nal 5, da drea de Brasflia, obtida em 26 de 
junho de 1973. 

objetivo de tornar coincidentes os "pixels" corresponden-· 
tes. Associados ao programa Registro de Imagens, fo.ram uti
lizado.s a filtra ciano. (azul + verde) para a imagem mais:an
tiga e 0 mtra vermelha para a imagem mais recente, obten
do-se as campasi90es caloridas multitemparais, mostradas 
na tela do sistema 1-100. 

A Figura 2 mostra 0 pracesso de abten9ao destas campa
si90es calaridas, que faram analisadas canforme a que segue: 

a) as areas em que naa houve altera9ao de usa, conside
radas as duas passagens do satelite, mastraram :uma 
car neutra em que os val ares de cinza-claro carrespan
diam a areas urbanas ou sola exposto, enquanta as 
valores de cinza-escuro carrespandiam a areas cam ve
geta9aa ou agua. 

filtro cian (1 ~ data) 

filtro vermelho (2~ data) 

superposiyao vermelho 

b) as areas alteradas eram mostradas em cian ou verme-
' lha. Em cian se as altera90es entre as duas passagens 
fassem resultantes da transforma9aa de urn alvo de 
baixa para alta refle,cUincia, como e a casa do apare
cimento de vegeta9aa em area onde haveria sola ex
posta na passagem anteriar. As areas eram mastradas 
em vermelha se as altera90es fossem de alvos de alti! 
reflecUincia para alvas de baixa reflect an cia, que e 
a casa da substitui~ao de area de cerrado par area 
urbanizada, par exempla. 

o pracesso de identifica9ao das areas de crescimento ur
bano tarna-se nip ida com esta chave de interpreta9aa, e sua 
precisao pade ser testada atraves da anaIise de fotagrafias 
aereas e da pesquisa de campo apropriada. 

3. Resultados e Discussao 

As c6pias fotagraficas no. canal 5, na escala de 1: 100.000, 
carrespandentes a 1973, 1978 e 1983, bern como as com
pasi95es caloridas de registro dos pares de imkgens carres
pandentes a 1973-1978, 1978-1983 e 1973-1983, sao apre
sentados em Oliveira' et alii (1984), 

A interpreta9ao visual das composi95es caloridas auxi
liau a identifica9aa, em cada uma das camposi90es, das 
areas nao alteradas que apareceram em cinza e das areas 
onde hauve desenvalvimenta urbana entre as duas passa
gens, que apareceram em cor vermelha, Par esse metoda 
fai passivel identificar: 

1) a adensamenta residencial difusa em certas areas, tais 
coma a Penirisula Norte, Peninsula Sui e mansoes 
dos Lagas;, 

2) al~uns novas edificias de apartamento na Asa Narte; 

3) a expansao de mlcleos urbanos nas cidades satelites 
chamadas Guara I e Guara II; 

4) a crescimento das invasoes urbanas (favela:;) na area 

preto cian branco 

areas alteradas 

D areas de alta reflectancia. ~ areas de baixa reflectancia. 

areas sem alterayao 

Fig. 2 - Processo de obten9ao de composi9ao co lorida multitempo'ral obtida com 0 registro automdtico de duas passagens e com liltros coloridos, 
adaptado de Eyton (1973). , 
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da Barragem do Paranoa, a qual teve seu tamanh6 
duplicado entre 1973 e 1983: 

5) finalmente, 0 conjunto da Area Residencial Octogo
nal que nao havia sido formal mente proposto no Pla
no Piloto elaborado por Lucio Costa. 

A composi91Io colorida result ante da superposi9ao das 
imagens de 1973 e 1983 evidenciou as tendencias do cres
cimEmto urbano, bern como outras altera90es no uso do 
solo, apresentadas nas composi90es das imagens de pedo
dos intermediarios. Esta imagem tambem real90u as alte
ra90es ambientais causadas pelo crescimento urbano de Bra
silia. Assim, foi evidente a extra9ao de material para edifi
ca90es, bern como a eros[o do solo causada por ela. 

Na analise temporal alguns fen6menos de aitera91Io no 
uso do solo sao mais bern identifitados atraves das composi-
90es intermediarias. Assim, a maior invasao urbana de Bra
silia, que se localiza proxima a Barragem do Paranoa, ocor-

. reu no perfodo de 1978-1983, uma vez que nenhum cres
cimento nesta area foi apresentado na imagem de 1973-
1978. . 

A avalia9ao do crescimento de Brasilia, no perfodo de 
1973-1983, foi realizada . com a analise das 3 composi90es 
coloridas correspondentes aos registros das imagens, com 
consult as aos mosaicos fotograficos existentes e com tra
balho de campo. 

4. Conclusoes 

A tecnica do registro de imagens,complementada com 0 

usa de filtros coloridos . adequados,mostrou ser urn instru
mental utH para a obten9ao de dados ·sobre a diniimica do 
crescimento u~bano . . 

As composi90es coloridas facilmente identificaram quan
do e onde 0 fenomeno de expansao urbana ocorreu. Isto 
porque tais composi90es discriminam; pela diferen9a de cor, 
as . areas ·que nas duas datas superpostas apresentaram usa 

. urbano daquelasque sofreram altera90es no seu uso. 

A delimita9ao das areas alteradas de Brasilia,no perfodo 
analisado, com 0 registro dos dados orbitais, reduziu 0 tra
ballio de campo, que pode ser direcionado apenas para aque
las· areas especificas, a fim . de verificar se correspondiam 
realmente a areas urbanizadas . 

Algumas dificuldades surgiram neste trabalho de pesqui
sa, que poderao ser sanadas em pesquisas futuras . Uma del as· 
refere-se ao fato de que, para comparar a estrutura urbana 
de Brasilia nas datas desejadas, foram utilizados produtos 
dos satelites 1, 2 e 4, 0 que dificulta a superposi9ao das ima
gens e implica maior dispendio de tempo} nesta tarefa)devi
do as diferen9as geometricas dos produtos dos Seus siste
mas sensores. 

Com rela9ao as composi95es coloridas obtidas com as su
perposi96es das imagens, estas poderiam ter uma melhor 
defini9ao nas varia90es das cores se tivessem sido submeti
das a urn pre-processarnento para equaliza-las com rela9[o 
a tomilidade de cinza, 0 que nao ocorreu . 

E import ante mencionar que a escolha de Brasilia faci
Htou 0 usa do programa Registro de Imagens, devido ao fa
to de Brasilia ser uma cidade planejada, cujas fun90es ur
banas estao racionalmente separadas. Isto, sem duvida, faci
litou 0 processo de fotointerpreta9ao de imagens da area. 
Assim senda, outros trabalhos em desenvolvimento pelos 
autores testam 0 usa desta tecnica em cida(ies espontaneas 
que nao apresentam a mesma racionalidade organizacional . . 
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