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Abstract

Based on thematic conventional and automatic mapping of

the urban horizontal growth in Federal District of Brazil and

on its Immediate Surrounding Region, in three different

historical moments: 1964, 1977 and 1990, through remote sensing

products, was possible to monotorise the expansion of this

kind of use in the territory, as well as to identify particular

aspects in the way of which this growth takes pace. The

analysis of spatial configurations of urban expansion

monitorament showed a growth with different rythms and an

expansion that follows the main road axis, which is defined as

a tentacular type. This study identifies in the work place, at

least, five particular aspects of the urban space growth:

peripheric expansion of the urban area, agglutination of areas

that were once isolated, urban unit isolated from the main

center and expansion with the main center always involved by

a period of grouth.
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Introducao

Apesar dos poucos anos de existencia de BrasIlia, entendi

da aqu i como 0 Distrito Federal urbano, muito se tern escrito a

respeito da sua organizacao espacial particular. Este estudo

busca trazer elementos para ampliar a discussao sobre a expan

sao urbana na historia de BrasIlia, que esta quase sempre per

meando as abordagens sociologicas, geograficas, antropologicas

e deestrutura urbana da cidade. Entretanto, devido a maneira

fragmentaria como se processa esta discussao, 0 DF e seu En

torno Imediato, area de abrangencia deste trabalho (Fig. ll,ca

recem de uma abordagem mais globalizada, no espaco e no tempo,

do monitoramento do seu crescimento e das formas espaciais re

sultantes do processo de expansao.

Os produtos de sensoriamento remoto, especialmente foto

grafias aereas pancromaticas e imagens de satelite LANDpAT, re

cursos utilizados no monitoramento proposto nesse estudo, tern

se constituido em importantes ferramentas nos estudos de cida

de, com bons resultados e aceitacao nos trabalhos de expansao

urbana.

Universo de Estudo e Produtos de Sensoriamento Remote Utilizados

A definicao da area de trabalho teve quatro aspectos que

contribuiram para a sua delimitacao. A primeira questao foi de

finlr 0 territorio a ser considerado como area urbana no DF,is

to porque as areas resldenciais encontram-se localizadas nao

so no Plano Piloto e nas cidades satelites, mas tambem fora do

perimetro urbano, na forma de agrovllas, chacaras de recreio,

assentamentos habitaclonais, favelas e os denominados "lotea

mentos i l e ga i s " . Para resolver esta s ituacao complexa, tomou-se

a del im itacao do IBGE-Censo 90 para as areas com Setores Cen

sitarlos considerados urbanos no DF. Urn outro aspecto se refere

a dellmitacao do que se entende por "En t o r no Imediato". Tomamos

como r efe r e nc i a 0 conceito de Paviani (19891 para os contornos

da metropole Brasilia, que considera 0 Plano Piloto, as cidades

satelites, as favelas e a periferia goiana, constituida pelas
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10calidades de Formosa, Planaltina de Goias (popularmente co

nhecida como Brasilinha), Santo Antonio do Descoberto e 0 aglo

merado urbano do entorno sul do DF, no municipio de Luziania

(ver a Fig. 1).

Urn terceiro aspecto foi a definicao da escala de mapeamen

to e a base cartografica. A escala sistematica de 1:100.000,foi

a que melhorse adequou as caracteristicas dotrabalho, prin

cipalmente no que se refere a abrangencia territorial da area

de estudo e da representacao grafica da informacao >mapeada.

Priorizamos uma base cartografica planimetrica, com maior fi

delidade para 0 sistema de coordenadas geograficas e UTM, 10ca

lizacao dos sitios urbanos, estrutura viaria e hidrografia. Urn

ultimo aspecto, nao menos importante, foi a disponibilidade de

produtos de sensoriamento remoto para a fotointerpretacao.

o inventariodoa aerolevantamentos contratados pel0 Gover

no do Distrito Federal (GDF) e 0 acervo de Lmaqemide satelite da

CODEPLAN1 e do Departamento de Geografia - UNB, ajudaram a de

finir a serie historicade 1964, 1977 e 1990 para retratar a

dinamica da ocupa~ao e posteriormente a caracterizacao das for

mas . espaciais resultantes. Para 1964 utilizamos aerofotos ver

ticais pancromaticas obtidas em 1964/65 na escala de 1: 60. 000;

para 1977 foram utilizadas fotos aereas verticais pancromaticas

tiradas em 1977/78, na escala de 1:40.000, fotoindice e mosaico

aerofotogrametrico do periodo; para 0 ultimo momento usamos i~

gens de satelite LANDSAT, falsacor e pancromatica, escala de

1:100.000, anos de 1988 e 1989, com interpretacao atualizada

para 1990 com fotos aereas obliquas pancromaticas obtidas a

partir de sobrevQo na area de estudo, em aeronave monomotor nos

meses.de agosto e setembro deste •. Outro procedimento utiliza

do para 1990, foi 0 trabalho de campo, que serviu como apoio

terrestre, checando e definindo areas que apresentavam proble

mas de separabilidade com outros tipos de uso.
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o Processo Fotointerpretativo e 0 Mapeamento Tematico

No processo de reconhecimento, analise e identificacao do

significado das informacoes contidas nas imagens fotograficas,

se faz necessario 0 conhecimento das "chaves da fotointerpreta

cao" ou elementos basicos de leitura. Dalomin define estas

chaves como 0 "conjunto de caracterIsticas da imagem fotografi

ca de urn objeto que permite a sua identificacao" (Dalomin,198l,

p.12). Apesar da existencia de oito chaves, com base na inter

pretacao visual conjugando 5 delas, ou seja, tonalidade, forma,

tamanho, textura e padrao, foi posslvel identificar e delimitar

as areas urbanas efetivamente ocupadas.

Na execucao dos trabalhos de fotointerpretacao foram cQn

sideradas como urbanas as areas que envolvem as atividades re

sidencial, comercial, industrial e institucional, ou seja, as

areas edificadas ou construldas, com condicoes de identifica

cao nas escalas de trabalho. t importante ressaltar que os 10

teamentos existentes e nao ocupados, agregados ou nao a mancha

urbana contInua, nao foram considerados no processo fotointer

pretativo. Areas com caracterIsticas urbanas em Setores Censi

tarios classificados como rurais, a exemplo do Vale do Amanhe

cer, proximo a cidade satelite de Planaltina, foram interpreta

das e mapeadas, mas nao entraram na avaliaCao quantitativa do

trabalho.

As areas de transito existentes na mancha urbana, assim

como as areas verdes, tipo Parque da Cidade e Jardim Zoologico,

foram identificadas como areas construldas, portanto incluidas

na area efetivamente ocupada.

Como a base cartografica do estudo ficou definida em

1:100.000, as informacoes interpretadas nos produtos de senso

riamento remoto, principalmente as utilizadas nos dois primei

ros periodos (1964-1:60.000 e 1977-1:40.000), tiverarn que se

ajustar a base de referencia. Este processo de transferencia

da inforrnacao interpretada para 0 mapa foi auxiliado sisterna

ticarnente por urn aero-sketchrnaster. 0 trabalho para 0 registro

cartografico foi complernentado com a identificacao de pontos

de controle, por meio do sistema viario e da hidrografia, para
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posterior transposicao das informacoes para a base cartografic~

Dessa forma, cada momento investigado nesse estudo teve

o seu mapeamento tematico independente, correspondendo a duas

informacoes basicas: a mancha urbana e 0 sistema viario estru

tural existente. A identificacao das areas em que ocorreram al-

-teracoes e de provavelcrescimento urbano foi realizada num

primeiro.momento a partir da superposicao dos documentos carto

graficos de cada serie historica. A Fig. 2 tern registrado, de

maneira esquematica, a estrutura do mapeamento tematico pro

veniente da fotointerpretacao, assim como a demonstracao gra

fica de procedimentos como a avaliacao quantitativa e a utili

zacao de recursos do geoprocessamento, que utilizou 0 SGI de

senvolvido pelo INPEjENGESPACO. Este sistema permitiu a super

P9sicao de cenas dos diferentes periodos que, combinados ao

uso de filtros adequados, possibilitou, mais uma vez, a visua

lizacao das areas de crescimento no espaco e no tempo, assim

como as feicoes desta dinamica em tres momentos historicos.

o trabaTho de campo procedido no estudo serviu, tambem, pa

ra 0 calculo de exatidao da area urbana mapeada obtida para

1990, tomando como referencia a tecnica desenvolvida por Gine

van (1979). Este processo de avaliacao, que registrou uma exa

tidao ern torno de 95%, foi feito a partir da selecao de urn nu

mere de pontos amostrais para verificacao no campo, aos quais

encontram-se associados urn numero de erros aceitaveis para que

o mapa tenha uma exatidao minima de 85%, definida como satis

fatoria para mapeamentos realizados a partir de produtos de

sensoriamento remoto (Pereira, 1988).

Resultados e Discussao

Os resultados deste trabalho apresentam tres linhas basi

cas de produt6s: uma qualitativa, que aborda numa linguagem car

tografica a dinamica da mancha urbana ern tres momentos histo

ricos e as formas resultantes do monitoran,ento; outra quanti

tativa, que organiza numericamente a informacao qualitativa, e

uma terceira linha, conseqdente das duas anteriores, que e a
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construcao analitica do conjunto dos dados.

A Carta do Monitoramento da Expansao Urbana Horizontal no

DF eEl, elaborada na escala de 1:100.000, que deu origem a

carta digital na escala de 1:20d.000 e a carta mais reduzida

na escala de 1:500.000, se constitui num produto da maior rele

vancia nesse estudo por abordar a dinamica das transformacoes

do espaco urbano ao longo dos trinta anos de existencia de Bra

silia e sua Regiao do Entorno. As Figs. 3, 4 e 5 mostram a evo

lucao, numa linguagem cartografica, da mancha urbana nos momen
tos historicos de 1964, 1977 e 1990, respectivamente. A Fig.6

registra 0 monitoramento da expansao urbana no territorio, ou

seja, a dinarnica da ocupacao do uso urbano nas tres series tem
porais, em urn so documento cartografico.

o Grafico 1, produto da organizacao numerica dos dados,re

constitui a evolucao da area urbana efetivamente ocupada do

universe de estudo. A leitura doconjunto das informacoes, mos
tram que no Distrito Federal, 0 crescimento urbano tern seu maiar

indice de area(ha) no periodo de 1964-1977, rltmo que se apre

senta com uma evidente retracao ~ara 0 periodo de 1977~1990.

Constata-se uma tendencia a estabilizacao do crescimento urbano
horizontal no Plano Piloto de BrasIlia e nas cidades satelites

do Gama, Taguatinga, Guara e Nucleo Bandeirante, seja pelo ri

gor do perlmetro urbano, por barreiras fIsico-ambientais e cul

turais, pela indisponibilidade de terrenos nao edificados e 0

comprometimento dos existentes com leis de uso e ocupacao do

solo.

o El apresenta caracteristicas de expansao continua e

crescente. Os dados indicam que entre 1977-1990 foi 0 perlodo
do processo de "explosao dos lote"lunentos", em que grandes gle

bas rurais foram parceladas e obtlveram (e ainda adquirem) ca
racterIsticas urbanas.

A evidencia e a de que 0 processo de expansao deve con-

tinuar com urn ritmo de crescimen~o acelerado, isto porque a

ocorrencia de grandes areas nao ocupadas na Regiao do Entorno
lmediato constitui urn "espaco potencial" para ser parcelado pa
ra habitacoes populares. Sobre este assunto, a interpretacao
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dos produtos de sensoriamento remoto investigados reve10u, com

freqdencia, glebas rurais parceladas e grande parte ainda nao

edificada (grafico 1).

A analise da Carta do Monitoramento dos conduziu, tambem,

a uma leitura de alguns aspectos da forma como se da a expansao

urbana nesse territorio, a saber:

Inicialmente, os momentos historicos abordados no estu

do: 1964, 1977 e 1990, mostram a incorporacao sucessiva

de novas areas urbanas no territorio, registrando tres

configuracoes de espaco ur~ano, com rltmos e formas de

expansao diferenciados (ver as Figs. 3, 4 e 5). Uma se

r ie de autores ja caracter izaram, com propriedade, a

evolucao urbana no OF, a exemplo de Ferre ira (1985) , de

Paviani (1985) e de Farret (1987). Este ultimo, por exem

plo, caracteriza os seguintes momentos: a cidade como urn

"canteiro de obras" (perlodo que antecede 1960), a crise

da capital, a consolidacao da capital e a expansao me

tropolitana (momentos com correspondencia nas series his

toricas deste estudo). Entretanto, apesar da relevancia

desta producao, estes trabalhos nao demonstram 0 moni

toramento do crescimento urbano no territorio, com dados

de sensoriamento remoto ;

- As configuracoes espaciais da expansao urbana no OF e

EI (1964-1977-1990) acompanham, em varias situacoes, os

principais eixos rodoviarios, se definindo como do tipo

tentacular, sobretudo no sentido centro-sul do OF e no

seu Entorno Sul, no sentido de Luziania (ver a Fig . 6);

- Com relacao a algumas localidades na area de estudo, ob

serva-se urna evidente ocupacao de vazios internos no

processo de expansao urbana, sobretudo no Plano piloto

e no Gama. A Fig. 7 registra a seqdencia historica · de

tres momentos da formacao d9 espaco urbano da cidade

satelite do Gama-DF, mostrando urn exemplo caracterIstico

deste processo de ocupacao;

- Expansao periferica da mancha urbana. No Oistrito Fede

ral, a Ceilandia e Brazlandia, principalmente em 1990,

se destacam como e xemplos desta situacao (ver a Fig. 6);
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GRAF'ICO 1
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_ Aglutinacao de areas anteriormente isoladas. A Fig. 8

mostra 0 monitoramento do crescimento urbano de Formosa

GO, evidenciando esta forma de ocupacao;

- Cidades com unidade isolada do nucleo principal. A loca

lidade de Santo Antonio do Descoberto-GO, e urn born exem

plo desta feicao espacial, registrada na Fig. 9;

- Localidade com nucleo principal envolvido, quase que to

talmente, por urn novo periodo de crescimento. A cidade

de Planaltina de Goias no norte do DF e 0 Distrito de

Cidade Ocidental, no municipio de Luziania, registram

esta configuracao (ver a Fig. 10).

E oportuno lemb.rar que cada forma particular de crescimen

to nas localidades do DF eEl, tern as suas especificidades 50-
cio-economicas, politicas e urbanisticas prOprias. Mesmo nao

fazendo urn corte analitico sobre estes aspectos, podemos as-

segurar que 0 espaco urbano tratado reproduz na paisagem, 50

bretudo nas cidades satelites e nas localidades do Entorno lme

diato, as contradicoes espaciais que podem ser observadas nas

grandes cidades brasileiras, ou seja, expansao da periferia com

invasoes habitacionais e loteamentos clandestinos e/ou ilegais,

o sistema de transporte e precario, degradacao ambiental cres

cente, deficit de habitacao e saneamento basico reduzido.

A este respeito, a observacao do quadro urbano que se or

ganizou no Distrito Federal e na sua regiao periferica mais pre

xima indica que 0 monitoramento das alteracoesna sua expansao,

assim como, as feicoes" nd~senhadasII no eepaco , utilizando in

rormacoes de sensoriamento remoto, consti~ui dados de particu

lar Lmpor t Snc La nesse momento, principalnieh'te pela d t scussjio

no GDF e na Camara Distrttal aRespeito de uma politica de QCU

pacao e uso do territorio. Outro aspecto importante do estudo

e 0 auxilio ao planejador a montar urn quadro mais aprofundado

da ocupacao espacial atual e do futuro proximo, contemplando,

evidentemente, as caracterizacoes e construcoes teoricas ja

procedidas, isto porque as informacoes, por si so, nao signi

ficam conhecimento.
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FIG. 1
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FIG.8 MONITORAMENTO DA EXPANSAO
URBANA DE FORMOSA-GO. .

n---.,....,...----------.
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FIG. 9 MONITORAMENTO DA EXPANSAo
URBANA DE STO ANTI DESCOBERTOGO.
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ConclusOes

Em face dos objetivos propostos, os resultados da pesquisa

conduziram as seguintes conclusoes :

1) A expansao urbana no OF e EI (1964-1990) acompanham, em

varias situacoes, 05 principais eixos rodoviarios da

regiao, constituindo eixos polarizadores de urbaniza

cao e um processo de crescimento do tipo tentacular,

2)· 0 monitoramento da expansao urbana e a identificacao das

formas de crescimento no espaco, objeto de preocupa

coes desse estudo, por meio de dados de sensoriamento

remoto, mesmo se utilizando produtos com varias esca

las, mas unificada nas cartas da mancha urbana .de cada

perlodo investigado, se mostrou a forma mais viavel pa

ra este tipo de trabalho ,

3) A utilizacao da cartografia digital para armazenar os

dados espaciais do monitoramento da expansao urbana se

mostrou eficaz e vai possibilitar 0 gerenciamento agil

destas informacoes,

4) No Oistrito Federal tudo i nd i ca que 0 processo de ex

pansao deve continuar com urn ritmo de crescimento me

nor que os verif icados anteriormente, isto porque mesmo

com a criacao de novos assentamentos habitacionais .e da

provavel expansao de algumas cidades satelites, a cres

cente preocupacao com 0 espaco rural do OF, assim como

as dificuldades hoje impostas com 0 zoneamento e le

gislacao do patrimonio ambiental, levam a deduzir esta

retracao,

5) No Entorno Imediato, a evidencia e a de que 0 processo

de expansao deve continuar com urn ritmo de crescimento

acelerado, situacao que alterara de maneira substancial

os contornos urbanos atuais do Entorno SuI do OF e das

c idades de Planaltina de Goias e Santo Antonio do Desco

berto, ao Norte e oeste do Distrito Federal, respec

tivamente,

6) As formas de crescimento urbano identificadas nas 10

calidades do DF, mostram-se e m dois grupos de feicoes:

urn com vestIgios de · "controle" no processo de ocupacao,
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seja pelos aspectos retillneos e ortogonais nos contor

nos das areas acrescidas, seja por uma "manutenc;ao"

ou pequenas alterac;oes ~m seus perImetros urbano (0 Ga

ma e 0 Plano Piloto de BrasIlia, por exemplo); 0 ou

tro grupo de fonnas, em func;ao dos trac;ados desenhados, apre
sentam caracterIsticas de mais espontaneidade na dina

mica de axpansfio do usc urbano no espac;o geografico (Brazlan'"

dia e Planaltina, por exemplo);

7) As formas de crescimento identificadas nas localidades

do Entorno Imediato, mostram-se com caracterIsticas par

ticulares, entretanto, 6s vestIgios de espontaneidade

na sua dinamica urbana, registra tres feic;oes de ex

pansao, ou seja, unidade urbana isolada do nucleo prin

cipal (Santo Antonio do Descoberto), aglutinac;ao de

areas anteriormente isolada (Formosa) e expansao com 0

nucleo principal sempre envolvido por um perIoqo de

crescimento (Planaltina de Goias).

Notas

lcompanhia de Desenvolvimento do Planalto Central, principal
organismo responsavel pela gerac;ao e divulgac;ao de dados para
o planejamento territorial no Distrito Federal.
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