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7.r. CAMARAS AERoFoTocRif IcAs

A cdmara fotogr{Iica adrea d constituida, simplificadamente, de uma lente e

de um ptano negativo de exposigto (Figura 7.1). A lente na-o d, na verdade,'-rma s6:

consiste de uma sdrie seqii€ncial de lentes que, juntas, minimizam a distorgao e

maximizam a focalizagao 6tima da imagem. Cada lente desse conjunto tem seu

pr6prio c€ntro 6tico. Um dos objetos de interesse dos fotogrametristas d o estudo

das caracterfsticas desse conjunto de lentes, e em especial, o estudo de centro 6tico

de cada lente, separadamente. Para n6s, os fotointdrPretes, d suficiente falar de um

s6 centro 6tico deste conjunto de lentes, considerando nossos fins e a precisao das

cdmaras ae rofotogrdfi cas.

O raio de luz que passa exatamente Pelo c€ntro da lente, isto 6, o raio de luz

que C perpendicular ao plano da lentc, d dcnominado e*o 6tico.

O foco da lente d fixo e resulta de uma distencia constante, ao longo do eixo

6tico, do centro 6tico da lente atd o plano do negativo; esa distincia d chamada,

normalmente, de distdncia foal, e ( rePresentada pela letra "f' Pordm, mais

estritamente, esta medida 4 z "tlistdncia principal ("c'). A relagao entre 'f' e 't"
d evidente na equageo:
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onde "H'l 6 a distencia entrc a cimara e o objeto foto$afado. No caso das

fotografias aCreas, "'H" d a altura do v6o (altura do avi6o acima do nivel do ter-
reno), que poderi ser de alguns milhares de metrcs. Portanto, o valor de l/H d

muito pcqueno em relagiio a l/c; o resultado d que a diferenga entre 'f'e "c" d

minima, e de import6ncia somente pala os fotogametristas. Por esta razeo, a

maioria dos textos sobre fotointerpretageo, incluindo este livro, usa o simbolo "f',
que d mais fdcil de se entender e lembrar, en yez de "c" .

A dist6ncia focal d medida pelo fabricante de c6mara adrea, com muita pre-
cis{o, c anotada na mingem de cada fotognfia adrea. Em geral trabalhamos com
fotografias tiradas com uma distancia focal de 152,40mm (seis polegadas), qu 6
uma medida bastante precisa.

Quando o plano do negativo estd exatamente perpendicular ao eixo que passa

pelo c€ntro 6tico da lente, a camara estd bem posicionada e o eixo 6tico encontn o
plano do netativo exatamente no centro da imagem fotografada. Este ponto cen-
tral, precisamente localizado no meio da foto, d identificdvel atrayds das marcas
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88 Geometria Bdsica das Fotografias ACr&s

Iiduciais, que seo assinaladas nas margens da fotografia no momento em que ela d

tomada. Este ponto central d chamado de "ponto principal", e ele d muito impor-
tante no uso das fotografias adreas.

Notamos na Figura 7.1 (e em muitas outras figuras deste liwo) que os raios de

luz chegam i cimara de forma convergente, como um feixe de raios nEo-paralelos.

O funcionarnento da cemara fotogrdfica d similar ao do olho humano. Este fend-
meno i denominado de proiqdo cen m/, em qud o feixe de raios de luz forma
um cone. A projegAo centml tem somente um ponto de perspectiva: a lente. Isto
explica porque uma fotografia adrea i bastante difercnte de um mapa topogiifico,
que d elaborado com uma projegao ortogonal, na qual os raios de luz sdo paralelos

entre si e intelceptam o tereno em dngulos retos. A importancia da projeg{o
central d fundamental a geometria e as caracteristicas das fotografias aireas,
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FIGURA 7.1 - Esquemas de cAmaras e lentes fotogri|ficas

Atd agora estamos falando somente das caracteristicas intemas das cemaras,

tanto das indicadas para fotografia terestre, quanto daquelas fabricadas pam foto-

grafia alrea. Quando temos a cemara no ar e tiramos urna fotogmfia inclinada

(Figura 7.2), podemos identificar um outro ponto no te[eno que estd diretamente

em6aixo rlo c;ntro 6tico da cimara; a este chamamos de Wnto ndir. Quando a

fotografia neo 6 vertical, o ponto nadir neo coincide com o Ponto principal, e o

ponio qu" marca o "pi" da bisetriz do dngulo P-O-N C chamado de isocezrro, que

e mport-t" no estudo de fotos inclinadas. Porim, Etando o fotografia i exata'

menie vertical, o ponto tadir e o isocentro fio coit0identes com o ponto pincipal,

tal como estii demonstrado nas Figuras 6.1 e 7.3. Entendendo as cancterfsticas das

cemaras fotogrdficas, podemos vel, agora, a relaqSo Seomitrica entrc as fotogafias

aireas e o terreno.

7.2. GEOMETRIA BASICA DAS FOTOGRAFIAS AEREAS

A Figura 7.3 mostra, ?m corte vertical, uma fotografia, uma camara, e um

terreno fotografado. Notamos, principalmente, que todos os raios de luz refletidos
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FIGURA 7.2 - Ponto principal e ponto nadir numa toto inclinda

pelos objetos passam pelo centro 6tico da lente. Temos um dngulo reto entre o eixo
6tico da lente e o plano negativo, e um dngulo reto entre o eixo 6tico e o plano do
tefieno. lsto quer dizer que o ponto principal da fotogralia airea e o ponto nadir

representam o mesmo ponto. Estas obs€rvagoes se referem a geometria de uma

fotografia vertical .

Tambdm podemos notar a existencia de um plano positivo, que estd a mesma

distancia da lente que o plano negativo. A importancia disso d que se pode fazer

c6pias fotog:ificas por contato, as quais mantereo a dist6ncia focal da cdmara. que

i fomecida pelo fabricante. (E 6bvio que existem outros planos positivos para

rcdug.oes e ampliagoes fotogrdlicas; vEa a Figwa 74).
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FIGURA 7.3 - G@metria bisica de uma fotogafia adra vertial
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90 Geometria Bdsica das Fotografias Adreas

Ainda observando a Figura 7.3, vemos que o ponto "A" no terreno coincide
com o ponto "a" nb negativo e, tambim, no positivo. (As letras mairisculas referem-

se aos pontos no terreno, e as minrisculas aos pontos na imagem fotogrrifica.) Existe

uma linha reta entre esse ponto "A" 
" S suas respectivas imagens positiva e negati'

va. Assim, podemos dizer que o ringulo N-O-A no terreno (extemo) 6 igual ao 6ngu-

lo no-a dentro da c.6mara (interno). Existe um ingulo reto em cada um dos tri6ngu-

los N-O-A e n-o-a. Conhecendo dois dngulos de um tridngulo, podemos deduzir o

terceiro e estamos seguros que ele 6 o mesmo para ambos os tridngulos (N-O-A e
no-a). Os tridngulos do diagrama s[o semelhantes: os dngulos sflo iguais, apenas serts

lados sd'o diferentes. Ent6o, podemos calcular a escala da fotografia (em relagfo ao

terreno), usando essa semelhanga de tridngulos, se temos a medida "AN" no terreno
(distdncia real) ou enteo, a medida "NO", que 6 a altura de v6o. Faremos este cdl-

culo da escala da fotogiafia no Item 7.3, depois do esclarecimento de alguns termos.

C6pia por @ntato

FIGURA 7.4 - Relagdo entre os tamanhos da fotognfias

A altitude de v6o d a distincia entre o nivel do mar e o centro 6tico da lente

da cdmara. A diferenga entre a altitude e a altura de v6o d a cota de elevag6o do

terreno acima do mar. Por exemplo, a cidade de Brasflia est6 aproximadamente

1.000m acima do nivel do mar. Assim sendo, um avi6o queestivessevoandosobre

Brasilia a altura de 2.000m, estaria a uma altitude de 3.000m. O entendimento
desses termos e da geometria brlsica de fotograhas adreas d suficiente para a determi-
nagSo de escalas, usando-se apenas uma fotografia adrea isolada.

7.3. CALCULOS DE ESCALA

A escala, representada geralmente pela letra 'S", d uma fragEo representativa,

is vezes chamada "FR"; por exemplo: I
100000

Ela pode ser representada tambdm por l/SN, onde SN d o nrimero da escala

("scale number'), isto 6, o denominador da frag6'o representativa (DFR).
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na oa no

fe-64-i-o -'

e qualquer uma dessas proporg6€s d igual i escala (S).

Observamos que a distencia Fo d igual t distincia focal (f), e que a distincia triO
(entre a cemara e o terreno) d a altura de v6o (H). Assim, concluimos que

Proseguindo, para se conhecer a escala da fotografia adrca, somente prccisa-

mos saber a distancia focal e a a.ltura de v6o. Por exemplo, se a dist6ncia focal (f)
for l50rnm e a altura de v6o 600Om, a escala da fotografta aerea *ri:.
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Existem, engo, tr€s elementoc na equagSo, sendo que precisamos de dois para
a determinagto do terceiro. Um d a medida na foto; o segundo i a medida no
terreno, que pode ser determinada por trabalho de campo; e o terceiro d a escala
conhecida ou a que se deseja conhecat.

Usando a semelhanga dos triangulos, que d uma rclageo geomdtrica, notamos
que os tria'ngulos semelhantes, como m6tra a Figura 73, s6o o{-n (intemo) e

O-A-N (ente a cdmara e o teneno). A escala mantim a seguinte relaQa:o com estes
triengulos s€melhantes :

ｆ
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f l50mm I
S =-=

H 6000000 40000

Nota: a escala C um nrimero sem unidade; dai, as unidades de fe de H devem ser as

mesmas, quando da realizagdo do cdlculo da escala de uma fotografia adrea.

Uma vez conhecida a esca.la de uma fotografia adrea, podemos usar essa

informagAo, juntamente com uma medida realizada entre dois pontos (a e b quais-

quer) claramente identificdveis sobre a respectiva fotograha, para determinar a dis-

thncia real (no terreno) entrc esse mesmo par de pontos (A e B). A disuincia A-B

(no terreno) i igual ao valor da medida, na fotografia, entre "a" e "0" dividido pelo

valor da escala (S), ou seja, l/SN. Outra forma de s€ fazer esta operagio i usando

apenas o nrimero do denominador da escala (SN); asim, a distancia AB no teleno d

igual e distancia ab na fotografia, multiplicada pelo nfmero da escala (SN) da

mesma fotografia, ou seja, o denominador da fragf,o representativa (DFR) da escala

da fotografia a6rea.

ABt"rr"ro = a-bgo,o x SN = i5go,o x DFR = foto*S

Efetuando-se medi@es em fotografias adrcas poupa{e, em muitos casos, o
trabalho de se viajar a zonas distantes, de diffcil acesso, etc. Esta economia de

tempo e dinheiro i uma das maior€s vantagens do uso das fotografias adreas ver-

ticais;e isto s6 C posivel devido is caracteristicas geomdtricas dessas.

E necessdrio que o fotointdrprete conhega muito bem as relagoes entrc a

escala e a geometda bisica das fotografias a6reas, para que possa fazer medig6es
sobre elas. Muitas vezes faltam algumas infomag6es nas fotografias, ou somente s€

tem aproximag6es da altura de yoo ou da escala; contudo, temos maneiras de sanar
este problema, r$ando outns medigo€s,
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podemos calcular a escala de uma fotografia airea qualquer, se tivermos uma

medigSo (em milfmetros ou centimetros), feita sobre a respectiva fotografia, entre

a"ir i.ttlt (n e a) nela contidoe , mais uma outra medigiio-("t ryJ1ot 
ou quil6me-

tros), feita sobre o ttttt"o, ttttt"'* *t't* dois pontoi (N e A)' Isto 6 possivel de

acordo com a seguinte relagdo:

1 -na

t =;;= 
Fo

Atdagorafalamossomentedefotografiasisoladas,en6odeparesmontados
oara obtenQso de imagens estereosc6picai' Desta maneira' s6 estamos falando da

ffi;.";ili;;t.i"u (no" pr*o horizonial do. terreno), e n6o da altimdtrica (da altu'

ra de objetos), 
" 

qrrui est6 apresentada no pr6ximo capftulo'

Um outro aspecto da escala d o de que, pelas suas caracteristicas geomdtricas,

a fotografia adrea tem a distdncia focal hxa. Por6m, ds vezes, numa mesma foto-

iiiiZer"uexistem duas, tr6s ou mais zoJlas com cotas (alturas do relevo) diferen'

il;;"; estd ilustrado na Figura 7.5. Esta situag6o d comum nas zonas aciden-

Noterreno:A=M=B
Na foto e

nonegativo:a)m)b

FTGURA 7.5 - A fotografia adrea tem escalas diferentx Fra altitudes diferentes do terreno

H2
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tadas. A altura de v6o de zonas mais baixas 6 maior do que a de zonas mais altas,
cujos pontos s6o mais elevados. Digamos que disfincias iguais no terreno (de, por
exemplo, lkn) aparecem maiores no negativo quando as dreas s6o mais elevadas, e

menores quando as 6reas seo meno6 elevadas. Teoricamente, a escala da fotografia
adrea varia s€gundo a altitude de cada ponto do terreno, e somente dreas de mesmas

altitudes podem ter escalas iguais, mesmo se estiverem separadas uma da outm na
imagem fotogrdfica. Na pritica, quando uma fuea e rcbtiyamente plana (com dife.
rengas de relevo inferiores a 37o da altrra de v6o), podemos, nonnalmente, usar a
escala do n{vel midio do rclevo, sem prejudicar a ptecisAo do levantamento. Mas, se
precisamos de medidas exatas ou se a drea mostra um relevo acidentado, d aconse-

lh6vel calcular as escalas dos ydrios niyeis do tereno.

7.4. CLASSTFICA9AO DE ESCALAS

Seo tres as maneiras principais de denotar escalas: a (1) absoluta, a (2) compa.
rageo relatiya, e a (3) classilicageo arbitrdria.

l) A forma absoluta i dada pelos pr6prios valores numiricos da escala, os
quais podem ser representados por uma frageo rcpresentativa (l/50.000), por um
gnifico (g l 2 i { s 6) ou por uma expresseo (dois centimetros equivalem a um qui.
16metro).

2) Podemos classilicar escalas segundo uma comparageo relativa, .Jsando as

palavras maior ou menor. Assim, entrc duas escalas diferentes fomecidas, a maior 6
aquela que tem a maior fragJo repres€ntativa. Em outms palawas, quando o
denominador diminui, a escala aumenta. Por exemplo, a escala de l/60.000 d menor
do que a de l/40.000, e esta, por sua yez, d maior do que a de t/100.000.

3) A classificaga-o arbitdria controlada se constitui numa organizagao de esca-

las absolutas em grupos "l66cos", atnvis do uso das palavras grande, mddia e

pequena. Contudo, o que d l6gico pua uma disciplina nao 6 necessariamente conve.
niente para uma outn. Um sistema de classilicagSo arbitr6ria de fotografias adreas,

usado na geologia e na engenharia florestal, d o s€guinte:

ESCALA``GRANDE":de l■ at`1■ 5鰤 OncluSIVe),

. ESCALA 'MEDIA',': de l:l5OOO atd l:60000 (inclusive);

. ESCALA '?EQUENA' : de I 60000 em diante

Esta classificagAo 6 ftil para mostrar as diferengas de preferencias entre as

diversas disciplinas. Por exemplo, a agronomia, que tenta identificar tipos de solos,
precisa trabalhar com escalas grandes (maiores), enquanto que estudos geol6gicos
r'equerem esca.las midias e pequenas, para que se tenha uma viseo mais ampla da
iirea. Entao, pam a agronomia, as escalas normais sio as grandes, e para a geologia,
mddias ou pequenas, deixando confuso o uso da palavra "normal". Cada disciplina
faz estudos em tr€s niveis: rcconhecimento da drea, semidetalhamento, e detalha-
mento. Naturalmente, as escalas necesMrias pam cada nivel de estudo s6o diferen-
tes, c tanto podem ser chamadas de pequenas, quanto de mddias ou grandes, !nde.
pendentemente, conforme a disciplina de aplicagao. Uma classificageo mais apro-
priada para a agronomia e a pedalogia d oferecido por Marchetti e Gatcia (1977,
pags. 28 - l9). E obvio que as classilicagoes arbitdrias seo fteis, pordm causam
muita confusao quando neo s6o deyidamente especificadas em cada relat6rio de
pesquisa.
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7.5. CAMARAS AEREA.S E ESCALAS

Uma outra classificagao das fotograho adreas d de acordo com as caracteris-

ticas da cemara, cspecialmente segundo a distancia focal, a qual inllui no anSulo da

imagem recebida no negativo (Figun 7.6).
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FTGURA 7,6 - lnftu,ncia da altura de v6o e da distencia focal na tomada de fotografias adreas
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Quando as foto8rafias de tamanhos Padronizados seo tomadas a uma altura de

voo constante, mas com cimaras adrers de distrincias focais difcrcntes, as escalas das

imagens tambem stro diferentes. Considerando que o trmanho do filme d o memn

GeBlmente 23 pr 23 centfmetros), a escala aumenta ou diminui em relaSo I
dist6ncia focal da cimara. Nesas iltimas ddcadas, a ceman fotogrdfica nBis usada

lt,m sido a gmndeanguls, quc tem uma distencia focal de 6 polegadas, ou scja,

152 milfmetros, e um campo visual de 90 graus. A cimara slpergrandeangul&r lem

um campo visual de 120 graus e uma distencia focal de 90 rniltrEttos. Com a mes'

rna altun de v6o, a super-grandeangular fomece fotogratias em escalas mnores,

nus, em compensagfo, proporciona rnaior visio lateBl. A c&nara nomul, 
'Jrg.da 

yi

antes de 1960, tem um campo visuel de 60 graus e uma distfncia focal de 210 mili-

nptros; ela cobre uma drca menor, tnat com rBis detalhes. t na outra rnaneira de

mostral quase a mesrna coisa 6 diz€r que avi6€s, quando equiPados com cimaras de

dist6ncias focais diferentes, precisam voar em alturas diferentes para conseguir foto-

grafias adreas numa mesrna escala.

Algumas yantagens e desvantagens das divenas escalas fotogrdficas s{o as

seguintes: escalas maiores apresentam maiores detalhes, mas escalas menores Per-

mitem uma vista mais ampla, proporcionando uma melhor viseo de conjunto da

rcgieo; as escalas menorcs facilitam a identificag{o dos macroelementos Seomorfol6-
gicos, mas neo dos microelementos, como a eroMo de solos. Uma desYantagem de

escalas maiores d que, por exemplo, duplicando a escala (como de I /60.1100 Para
130.000), o nrimero de fotografias quad plica Para a reprcsentaga'o da mesma

&ea. Isto, logicamente, aumenta o custo dos v6os, pois cresce, em cons€qi.i€ncia, o

nrimero de fotografias que devem ser reveladas, copiadas e compiladas para um

trabalho. Tambdm, implica numa maior m6o-de-cbra na elaboraqeo dos mapas fi-
nais, devido ao grande tnbalho de unir os ydric 'bYerlays" interPretados, Pois sed
grande o nrimero de fotografias a serem alinhadas pam viseo estereosc6pica.

7.6. DESLOCAMENTO DEYTDO AO RELEVO (E AS ALTURAS mS OBJETOS)

Nz rulidade (no tereno), 'Jm objeto que possua uma dimensto vertical (al-

tun), como uma drvore, um prddio, penhasco ou montsnha, tem o toPo na mesrna

Wsiglo planimetrba que a base, isto d, o topo estd diretamente acima da base (veja

os pontos C1 e C3 da Figura 7.7). Isto tambCm ocorre numa carta topogrdhca,

aonde o topo e a base est5o sempre no mesmo lugar, devido a prcjegeo ortogonal da

carta (veja o ltem 7.1), na qual os raios de observageo seo paralelos uns aos outros e

perpendiculares I superffcie observada. Tamb6m, numa fotogafia aer€a vertical de

wna ltea plata, todos os pontos do terreno esteo representados nas suas posigdes

conetas. Pordm, objetos que possuam uma dimenseo vertical (altura) t6m seus

topos dedocados.

Na fotografia adrea existe somente um raio de luz perpendicular i superficie,

que d o raio que passa pelo ponto nadir. Se uma {rvore, por exemplo, estd exata-

mente no ponto nadir, o seu topo e a sua base apiuecem, na fotografia, como um
inico ponto, tal como num mapa. Mas, para qualquer outro ponto afastado do PP e

que tenha uma dimenseo vertical (altura-)rjqmo o penhasco C 1C_/it Figura 7.7,
tem-se wn raio de luz passando pela base (OCr) e outro pelo topo (OC 

| ). O raio que

psssa p€lo topo 6 o mesmo que, na sra continuagto, marca um outro pqlto 'C2 " na

superffde plana (ao nivel da base) (veja a Figura 7.7). Estes raios formam a imagem

do penhasco na fotografia. [,embre-se de que a fotografia C completamente plana;
portanto, a altura do penhasco ep, C representada por uma medida c]l-{ na
fotogralia. Esta mudanga aparente da posigeo planimitica.4, c}]ra,x.ada desloconento
devido ao relevo, uma das caracteristicas mais importante das fotografias adreas.

Esse deslocamento ocorre, na fotognfia a€rea, para cada objeto com altura dife-
rcnte da do nfyel datum do ponto nadir. A posig5o do objeto 6 lateralmente
deslocada em relagio d sua pr6pria base ou a qualquer outra base selecionada (veja o
prddio do Congrcsso Nacional na Figura 7.8).

Estes deslocamentos devido ao relevo sto ndiais a p8rtir do ponto nadir da
fotografia adrea. Devemos lembrar que, nas fotografias vcrticais, o ponto nadir
coincide com o ponto principal, que d fdcil de ser identiticado. For iso 6 comum
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Gametria Bdsica das Fotografias Adreas

considerar o nivel do ponto nadir como um nfvel ou plano de datum para este tipo
de fotografia airea. A partir desse plano datum, qualquer imagem que esteja num
nfvel diferente sofre um deslocamento radial.

Uma boa ilustragE'o deste fato pode ser feita em sala de aula com um retropro-
jetor e um cilindro transparente de pklstico ou celofane (didmetro de 2 a 4cm,
altura de 4 aTcm). Localizando o cilindro de pe no centro do projetor, aimagem
projetada na tela d a de um cfrculo, que representa um cilindro visto de cima.

Quando o cilindro estd deslocado do centro da tela, ele 6 somente visto parcial-
mente de lado, com deslocamento radial a partir do centro. AIim disso, quanto
mais afastado do ponto principat estiver o cilindro, maior serd o deslocamento ra-

dial e maior, tambdrn, a porcentagem visfvel do seu lado.

Uma outra demonstragf,o pode ser feita individualmente, observando-se a

ponta de um kipis (ou outro objeto reto) com somente um olho (o olho humano

97

Frct/R47.θ 一 ∂ θ sノ Oca″ θ η ra raJν  ttM′ do aO reた Ю θ ど a′ rara.rrvご ″ ero db fOrar 773;め ra r

75′ ′‐′977J rCaJ77 ρO″オO ρrlincripaノ ″arcaσ Oノ rGο″θsヵ db οO∂ fPL4rVJ

涸

ヽ

一

・゙　ビ

「
「

川

闊

′

/.



98 Gometria Nsica das Fotognfix Adteas

recebe a imagem com uma projegflo centnl ou c6nica, t8l como a cdmara aCrea).

Movimentando la cabega lateralmente para yer o fen6nreno (Se se preferir, po&+e
mover o ldpis de forma paralela, e n5-o em forma de arco).

Podemos fazer quatro obs€rvagoes sobre aspectos que influem no desloca-
mento radial:

I -o) O deslocamento i maior quando o objeto estd mais afastado do ponto
nadir. Por exemplo, veja na Figura 7.7 o deslocamento do ponto Cr em comparag5o
com o deslocamento do ponto A1 , medindo a distancia entre Cl e C3 e entre A1 e
A3 na fotografia airea. Isto tambdm pode ser observado na Figura 7.9a.

29) Para pontos situados e mesrna distancia do ponto nadir, os deslocam€ntos
radiais sto menorcs pala objetos com alturas menores. Veja o caso das duas Tores
na Figura 7.9b.

39) A influ€ncia da altura do vOo pode aumentar o deslocamento devido ao
relevo (Fig. 7.9.c) Quando a altura de v6o (H) ri menor, o deslocamento devido a
altura do objeto d maior. Isto acontece, tambdm, quando temos c6maras com lentcs
de ingulos de abertura maiores, as quais captam mais os lados dos objetos.

49) Notamos que o deslocamento devido ao rcleyo de um obieto tem dras
representagS€s diferentes, quando estamos usando um pdz de fotogmfias adreas para
vis6o estereosc6pica. Por exemplo, o deslocamento devido ao relevo de um ponto
qualquer na fotografia I de um par i diferente do deslocamento devido ao relevo do
mesmo ponto na fotogafia 2, que 6 tirada de unxa outn posigto. Esses dois desloca-

rrEntos, juntos, se'o impo antes pala medigoes de paralaxe e de alturas, que serd o
t6pico do pr6ximo capitulo.
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