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RESUMO
Este trabalho tem como objetivo realizar um mapeamento preliminar do recife de Sebastião 
Gomes, BA, utilizando uma imagem do QuickBird. Foram aplicadas técnicas para remoção do 
efeito da reflexão do sol e, posteriormente, realizada uma classificação digital supervisionada. A 
classificação foi desempenhada a partir de uma imagem pré-segmentada pelo método 
crescimento de regiões onde foram testados diversos limiares de área e similaridade. O 
treinamento foi feito com base em informações obtidas no cruzeiro de inverno do projeto Pro-
Abrolhos, realizado em agosto de 2007 na área de estudo.

Palavras chave: Banco de Abrolhos, processamento digital de imagem, imagens de alta resolução espacial.  

INTRODUÇÃO
Os recifes de coral são ambientes de grande valor ecológico e sócio-econômico e que 

vemsendo ameaçados por diversos fatores de origens naturais e antrópicas. Eles representam a 
fonte de recursos para muitas comunidades tradicionais que dependem da pesca artesanal e do 
turismo (MOBERG & FOLKE, 1999). Além de apresentarem alta diversidade e elevada 
produtividade biológica, atuam também como quebra-mares naturais protegendo a costa da 
erosão e de danos causados por ondas de tempestade (CLARK, 1995). 

O conhecimento da atual distribuição detalhada e do estado dos habitats recifais de 
Abrolhos é de fundamental importância tanto para o entendimento da estrutura e funcionamento 
dos recifes, como para no futuro saber como eles estão evoluindo frente às pressões antrópicas, 
aos mecanismos de gerenciamento costeiro e às mudanças climáticas. 

Imagens de satélites podem fornecer dados com ampla cobertura espacial dificilmente 
alcançada por técnicas in situ (ANDRËFOUËT & RIEGL, 2004; HOCHBERG & ATKINSON, 2003). 
No Brasil, inclusive no Banco de Abrolhos, foram realizados mapeamentos de recifes através de 
imagens do Landsat 7 ETM+ por PRATES (2006), seguindo a metodologia de BRAGA & 
GHERARDI (2001). Este mapeamento, ainda que de forma bastante genérica, visou obter um 
panorama nacional da distribuição dos principais habitats recifais do Brasil. 

Trabalhos utilizando imagens de alta resolução espacial em recifes ainda não foram 
realizados no Brasil e, portanto, a distribuição detalhada destes habitats ainda permanece em 
grande parte desconhecida. As vantagens e aplicações de imagens de alta resolução no 
mapeamento de fundos em ambientes recifais já foram demonstradas por diversos autores em 
diversas áreas do globo (ANDRËFOUËT et al., 2003; MAEDER et al., 2002; PURKIS, 2005). 
Neste contexto, o presente trabalho tem como objetivo realizar um mapeamento preliminar do 
recife de Sebastião Gomes, BA, utilizando uma imagem de alta resolução espacial do satélite 
QuickBird.

MATERIAIS E MÉTODOS
O QuickBird obtém imagens nas bandas multiespectrais referentes ao azul (450-520 nm), 

verde (520-600 nm), vermelho (630-690 nm) e infravermelho próximo (760-900) com resolução 
espacial em torno de 2,5m e uma banda pancromática (450-900 nm) com resolução espacial em 
torno de 0,61 cm. A imagem utilizada no presente trabalho foi adquirida pelo sensor no dia 
8/11/2005 para a Organização Não Governamental Conservação Internacional e foram 
disponibilizadas já corrigidas radiometricamente e geometricamente e com as bandas 
multiespectrais e pancromática fusionadas e realçadas.

Um cruzeiro de inverno do projeto Pro-Abrolhos foi realizado em agosto de 2007 no recife 
Sebastião Gomes (Fig. 1). Diversos pontos sobre o recife foram visitados, onde foram anotadas as 
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principais características dos tipos de substratos observados, obtidos registros fotográficos, além 
da aquisição das respectivas posições com o auxílio de um DGPS (Differential Global Positioning 
System). Medidas radiométricas também foram feitas com um radiômetro hiperespectral ASD 
FieldSpec HH® do INPE que estão sendo processadas e serão analisadas em trabalhos futuros.

Fig. 1 - Distribuição dos principais recifes de coral no Banco de Abrolhos.

Com o intuito de diminuir o efeito de reflexão especular do sol (sun glint) foi aplicada a 
metodologia sugerida por HOCHBERG et al. (2003) e revisada por HEDLEY et al. (2005) na 
plataforma ENVI 4.2. Esta metodologia consiste na eliminação do efeito utilizando as informações 
de brilho da banda no infravermelho próximo (IVP).

As imagens corrigidas foram importadas no ambiente SPRING com o intuito de realizar a 
classificação. A imagem foi pré-segmentada, o que torna possível realizar uma classificação 
baseada em polígonos, ao invés de uma classificação baseada em pixels. A segmentação foi 
baseada na técnica de crescimento por regiões.  Os limiares dos números digitais de similaridade 
e de tamanho de área foram testados através de tentativa e erro até obter a melhor segmentação 
para os alvos de interesse. Neste processamento foram analisadas diversas combinações com 
diferentes números digitais de tamanho de área e de similaridade. Na classificação também foram 
testados diferentes limiares de aceitação com diferentes segmentações. A análise das 
combinações influenciou na escolha da melhor imagem segmentada. Uma vez escolhidas as 
melhores imagens classificadas, foi realizada a edição matricial para eliminar erros de 
classificação, principalmente nas águas mais profundas, onde o efeito da reflexão especular do sol 
era evidente.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Nas águas onde o recife está submerso ficou evidente a diminuição de pixels com brilho 

forte resultante do efeito do glint. Todavia, na imagem filtrada ficou evidente a ocorrência de áreas 
com pixels mais escuros, possivelmente resultantes de uma correção exagerada do brilho. Uma 
explicação para este efeito é a utilização de amostras em áreas muito rasas uma vez que estas 
podem estar contaminadas com respostas do fundo (HEDLEY et al., 2005). Nesta primeira 
tentativa de remoção do glint procurou-se obter amostras em diversas áreas da imagem, inclusive 
as áreas rasas próximas do recife. Desta forma, deve-se realizar outros testes obtendo amostras 
somente em áreas mais profundas e homogêneas, seguindo a recomendação de HEDLEY et al. 
(2005).

Na Fig. 2 está representado um mapeamento preliminar do recife. Os melhores resultados 
da segmentação foram obtidos com limiares de área 100, e de similaridade 30, enquanto que para 
a classificação foi utilizado o limiar de aceitação de 95%. Os altos limiares de área são justificados 
pela alta resolução do sensor, uma vez que é capaz de detectar alvos pequenos. O limiar de area 
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100 contem pixels suficientes para identificar áreas homogêneas de 37,21 m2, estando dentro do 
limite de detecção mínima de 3x3 pixels que corresponde à uma área de 3,75 m2. 

Fig. 2 - Resultado preliminar da classificação digital da imagem QuickBird referente à área do 
recife de Sebastião Gomes, BA, após edição matricial.
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