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Abstract _ The Rio Grande do Norte State has many amaetive natural resources. One of them is its lorge coast. which still 
comains many native beaches. Due the tropical we3lher. beaches of the Rio Grande do Norte can be visited by local people and 
tourist nearly all seasons of the year. The Maraeajall Cornl Barrier. located 3lthe shallow platform of Mnxaranguape·RN. consists 
of a regionthm has lUrned into u touristic anraction in the last decadcs. The principal reason for the increasing in the touristic 
exploration of the region is the favorable conditions of temperature of water. transparence and the shallow depth of the region 
that surround the Maracajall Coral Burrier. Ocspi tc of supporting a large p.," of the locul finunces . the disorganiled exploration 
of the touristic activities. specially U1 the adjueeneies of the cora) barrier. has produced severa! damages to the environment. The 
first step to 3 prudelU explormion of the touristic activities, and other ways of c~plor~tion of the corul barrier. is the identificDtion 
of the protected ureas by developing of un appropriatc eartogr~phic hasis that can be used to aid planning for the e~p!oralion of 
the environment. The developlllcnt of maps bcgun with the interpretation of s"",U fvrm,,' aerial photographs (scale ncar of 
I :5(00). which were used to delimitate the geometry and morphologic features of the coml reef. The acquisition of smull format 
[JhOtognlphs depends of climatic parameters. slleh as innuence of tides. winds and the limpidi ty of the sky. Respecling these 
parameters. it is possible to investigate many features. In this work was identified sand waves. submerged and emerged coral reef 
bodies and submerged channels. Thus. it is necessary to improve the knowledge of (he cor;,j barriers of Maraeajmi in the way to 
support more specifie researches on this ecosystem. which can establish the pOientiaiitie5 of the orca. allowing (he cx[Jloration 
with minimized environmental damages. 

Keywords _ cowl reef m.l[Jping. small format aerial photographs. Rio Grande do Norte. 

INTRODU<;:AO 

o interesse de varios pa lses pelo manejo de 
areas costeiras tem aumentado ncssas ult imas deca
das . 0 pri nc ipal objctivo destas na~oes e assegurar a 
man utcn~ao da di versidade biol6g ica e a utiliza~ao 

sustentavel de seus componentes, bem como avaliar 
lecnicas para viabiliza~ao de Programas de Gerenci a
mento Costeiro. 

As regioes li toraneas acol hem varias ati vida
des hllffianas devido a caracterfs ticas que sao pecul ia
res, tais como: as prflti cas de pesca comercia l e recre
ati va, 0 lransporle marftimo, os esportes aqu al icos, 0 

uso dos tcrminais port uarios, as industrias de pesca e 
o turismo, entre muitas outras. 

Aiem de absorver todas essas ati vidades, os 
ecoss isternas costeiros sao tam bern grandes ber~arios 
naturais, Ian to de espcc ies do pr6prio ambiente, quan
to de outras especies que migram para eSlas tireas em 
cpoca da fase reprodu tiva. Alem dessas es pecies, 0 

homem tarnbCm llSllfru i desse ecossistema, pois se trata 

de lima rica fonte de a limento para slla sobrevivencia, 
tais como: peixes, crllstaceos eaves aquaticas, que 
compoem essa significali va biomassa. 

o ecossistema costeiro e uma grande fonte dos 
recursos naturais e ambient ais. No enlanlO, ele vem 
sofrendo im pacto nao s6 causado pelo homem (em 
decorrencia da intensidade do processo de ocupa~ao 
desordenada nessas ultimas decadas), mas tambCm atra
yeS de processos "naturais", como por exemplo, as 
mudan~as c1imaticas dev ido ao aquec imento global 
(Lins, 1999), 

Os ecossistemas de recifes coralinos formados 
pOl' restos de carapa~as de seres marinhos que vivem 
fi xos no fundo do mar, ex istem fl u cerca de 250 milhOes 
de anos. AD lado de algas calcarias e outros organi s
mos, eles fo rmam os recifes de corais, que sao os ambi
entes mais ricos do planeta em numero de especics ani
mais e vegetais. Devido ao impacto da a~ao humana 
(po l u i ~ao, pesca descontrolada etc.) e das mudan~as cli
muticas (aquecimento global), os recifes de corais no 
mundo inteiro sofrem grande amea~a . Estudos coorde-

Em ""spe;to ao me;o ambien!c. este mimcro foi imprcsso em papel brnnqucado por proccsso [Jarciallncntc ;sento de doro (ECF). 
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nados pela Global COrti! Reef Monitoring Nelll'ork, 
organiza\ao intel11acional que monilora recifes de co
rais, estimam que 27% dos corais do mundo ja foram 
deslrufdos. reprcsciliando uma amear;a para lodo 0 

eCOssislema marinho. 0 mesmo estudo revela algu
mas areas afetad.ls, como e 0 caso da Florida, nos 
ESlados Unidos da America, onde alguns recifes per
deram aproximadamenle 95% de seus corais vivos 
desdc 1975, e 0 Oceano Padfico, onde morreram cer
ca de 90% dos recifes de corais que vi vern em aguas 
rasas (Fernandes. 200 I). 

No Brasil a pesquisa sobre recifes de corais 
ainda e rcccnte, e nao lui dados qllantilativos sobre 
quantos delcs estariam lll11e.wados (Fernandes, 200 I). 
Por isso, 0 eSludo aprofundado dos recifes de corais 
torna-se imponante, principal mente se esse ambien
te vern sofrendo risco de degradar;Uo ambiental, tan 
to do ponto de vista bi6tico quanto abi6tico, como e 
o caso da Mea do presenle estudo. Os recifes de co
rais no Baixo de Maracajau (Parrachos) lem uma area 
de aproximadamenle 13 km2 e eSlao inseridos na plata
forma raS'l em frente ao munidpio de Maxaranguape
RN. correndo serios riscos de sofrer os mesmo im
paclos ambienlais que estao ocorrendo em oulros 
ecossistem'ls recifais. 

LOCALlZA(:AO DA AREA DE ESTUDO 
E VIAS DE ACESSO 

Os recifes de corais do Baixo de Maracajau 
localizam-se no litoral oriental do Estado do Rio Grande 
do Norte, na plataforma rasa em frente ao dislrito de 
Maracajau (municfpiode Maxaranguape), distante 64 km 
ao norte de Natal-RN (Fig. I). 

A regiUo dos recites de corais esta delimitada 
pelas seguintes coordenadas: Latitude SO 25' e 5° 45' S 
e longitude 35° 14' e 34° 34' W. 0 principal acesso;l 
arca e feilo pela radovia BR [01. parlindo de Natal
RN em dire\ao ao litoral norte, no sentido do municf
pio de Touros- RN, ale ao acesso pela radovia RN 064. 

MAPEAMENTO DE RECIFES DE CORAlS 
E DA PLATAFORMA RASA 

Os estudos sobre mapeamenlo e conservar;ao 
de ecossistemas de recifes, cresceram significativamen
Ie nas duas ultirnas decadas. De acordo com 0 U. S. 
Coral Reef Task Force ( 1999), para se executar um 
monitoramento efetivo de lllll ecossistema de recifes 

de corais e nccessario entender a extensao e localiza
\ao dos recursos a serem protegidos, sendo essencial 
o desenvolvimento de um mapa base. 

o mapa de areas prolegidas dos ecossistemas 
de recifes de corais lorna-se muito ulil , pois delirnita 
essas areas (recifais), sendo passfvel complementa-Io 
adicionando posteriormenle outras informar;5es sobre 
o manejo do ecossistema. 

Para desenvolver um mapa de ecossistcmas 
recifais, 0 usa das fOlografias aereas de pequeno for
mato, com escala aproximada de 1:5.000 mostroll-se 
satisfat6rio. A partir dessas fotografias e possfvel iden
tificar feic;oes submersas como recifes de corais e OTl

dlllar;Oes arenosas dependendo das condiifoes das (lguas 
turbidas, pOl' exe rnpl o, podem ser urn problema) e 
metcorol6gicas (presenc;a de nuvens e venlos fortes 
devem SCI' ev ilados). Cabe ainda ressahar que se a ex
lensUo e localizaifao dessas fei\oes nao sao ainda do
cumenladas, as fotografias acrcas fornecem um born 
ponto de partida para uma insper;ao geral dos 
ecoss istemas recifais. 

Quando se desenvolve um mapa base dc co
munidades bentonicas' em recifes alravcs de fOiogra
fias aereas de alta resolur;ao cspacial, 0 ideal e que as 
mesmas sejam georreferenciadas e apresentem esca
la conhecida. Essas fotografias irao permilir uma de
lalhada idenlificar;ao das zonas de recife e habitats 
bentonicos. Contudo. infonnar;oes como mudanr;as 
nas condir;oes Oll na abund1incia de organismos no 
interior dessas zonas nao podem ser observadas. As 
inspec;oes subaqu<lticas atraves de mergulho sao im
portantes para delenninar quais feir;oes subaqualicas 
podem estar sign ificalivamente representadas nas 
fOlOgrafias aereas. 

Quando ha dificuldades logfsticas e 0 custo e 
ailO para adquirir as fotografias aereas, as imagens de 
s'ltel i te podem ser lIsadas para se fazer 0 mapa geral 
dos habitats bentonicas em ambientes de recifes de 
cora is. As imagens de salelites assegllram a conlinui
dade de cobertura das areas quando nao c posslvel por 
meio de pequenas aeronaves. Sendo assim, essas ima
gens sao mais bern aproveitadas em mapeamento de 
amplas areas de plawformas rasas. 

Os eSludos sobre plataforma rasa nas ultimas 
decadas. precisamente entre as decadas de 80 e 90, 
foram inlensificados com a evoluifao das irnagens 
orbitais, pois 0 uso dos salclites permilill :linda mais 

, Relulivo ;lOS hen!O~. A parle do amhicmc mnrinho hahi.ado por 
orgonisrnos que vivcrn IivrcrncrHc sohre 0 fundo oceanico (Magliocca. 
1987). 
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pcsquisas voltadas para 0 mapeamento do fundo ocea
nica. De acordo com Amaral (2000), as imagens mais 
utitizadas nesse tipo de mapeamento sao as dos 
sensores HRVIISpot e ETM+/Landsat 7. 

Pesquisas anteriores pr6ximas a area de estu
do, com a apl ica'{ao de produtos de sensores remo
tos, foram desenvolvidas por Vi an na el. al. ( 1993), 
uti lizando imagem do sensor TM/Landsat 5 na plata
forma rasa em frente ao municipio de Touros-RN, 
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que iden ti l1caram fa ixas de areias, face de praia, gran
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desde a ultima deglacia~ao. Testa & Bonsence (1999), 
realizaram traba1 ho na mesma regiao e encontraram 
sedimentos superficia is caracterizados por cascalhos 
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AREA DE PRESERVA<;:AO AMBIENTAL 
DOS RECIFES DE CORAlS 

Os recifes de corais sao pri vilegio dos mares 
tropieais e patrimonio de poucos paises no mu nda e 
no Atlfmtico Su i, apenas 0 Brasil foi contemplado com 
esse ecossistema. 0 ecoss istema de recifes de ccrais e 
farmada por organismos vivos que depositam seus 
esqueletos de carbonato de calcio em camadas suces~ 
sivas e formam as estruturas coraHneas que protegem 
a linha de costa ao formarem urn dique (barreira) natu~ 
ral que evita 0 avan90 do mar sabre 0 continenlC. 

Os recifes de corais sao submetidos a destrui-
9ao ant r6pica atraves da polui9uO das aguas casleiras, 
da coleta predat6ria de cora is e da rna utiliza9ao dos 
rec ifes pelos banhislas. De acordo com 0 IB AMA 
(2000), existem aproximadamente tnSs mil quilome· 
Iros de recifes de corais no litoral do Nordeste, desde 
o Maranhao ate 0 su i da Bahia. Preocupado com 0 ris
co ambiental que vern sofrendo esse ecossistema, foi 
cri ada no litoralnorte do Rio Grande do Norte, a Area 
de Prote~iio Ambiell(a/ Estadual dos ReciJes de Co
rai~', institufda atraves da lei n° 7.871 de 20 de Julho 
de 2000. Segundo 0 Art. 1°, esta Lei estabelece as di
relrizes de ordenamento territorial do Litoral Oriental, 
nos termos da Lei nO 6.950, de 20 de agosto de 1996, 
que institui 0 Plano Estadual de Gerenciamenlo Cos
teiro. Foi criada uma parceria entre a Secretaria de 
Patrimonio da Unifio (SPU), 0 Ministeria Publico (M P) 
eo Instituto de Desenvolvimento Economico do Meio 
Ambiente (IDEM A) e Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte dentre outros, que visa estabelecer 
cri terios para a usa sustenlavel de areas de patrimonio 
da Uniao. Neste contexto, pesquisadores do Departa
mento de Geologia da UFRN, atraves do Programa de 
P6s-Gradua~ao em Geodinamica e Geoffsica (PPGG), 
iniciaram eSludos sabre a caracteriza~ao, diagn6stico 
e mon iloramenlo do meio ffsico dessa area. 

MATERIAS E METODOS 

Modelo Digital de Eleva~ao do fundo da plataforma 
(MDT) 

Utilizando-se os dados obtidos na carta nauti
ca 803 da Marinha do Brasil, foi gerado urn modelo 
digital do terreno do fundo da plataforma. Os dados 
foram obtidos a partir da digitaliza~ao da carta em 
scanner de rolo e da vetori zJ(;ao semi-automatica das 
is6batas e das profundidades medidas nos pontos de 

ca letas na plataforma. Para esse fim foi usado a 
software R2V, 0 MDT fai gerada utilizando-se 0 me
toda da krigagem (kriging), nesle caso, foram usados 
as softwares Idri si32 e Surfer. 

Mapeamento da area de estudo 

As fotografias aereas de pequeno fo rmalo fo
ram adquiridas usando-se camara de 35mm SLR, fil
me ISO 100 colorido com objetiva de 50mm, usando
se como plataforma um pequeno aviao monomotor 
espec ialmentcadaptado. As fotografias foramobtidas em 
seis sobrev60s: cinco sobrcv60s a uma altura de 2.100 m, 
resultando em fotos com escala aproximada 1:5.000, e 
urn sobrev60 com altura de 900 m, resultando em fotas 
com uma escala aproximada I :3J.X)0. Esses sobrev60s 
ocorreram no dia 08/0212001 enh'e 10:30 h. e 12:00 h. A 
montagem das fotografias foi fei ta analogicamente e sua 
inlerprela9ao ocorreu direlamente sabre "overlays", que 
pasterionnente foram digilalizados, para que se proce
desse a umajustapasi~ao di gital de cada folha gerando
se assim um mosaico da area. 

Ah~m das fO lografias, foram realizadas tambem 
campanhas de perfilagem batimetrica, totalizando 9 
perfis (rotas), com lima ecossonda digital (Furuno). Na 
obten9ao desses perris a area de estudo foi div idida 
em tres setores: ao Norte da area de estudo, dois regis
tros, ao Leste (ap6s a zona de arrebenta~ao sabre as 
recifes), tres registros e sobre 0 Parrachos de Maracajau 
(Baixo de Maracajau), quatro regislros, Em todas as 
campanhas utilizou-se para navega9ao 0 G PS (Global 
POl'itioll System), admitindo-se urn erro de posi
cionamento aproximado de 10 metros. 

RESULTADOS OBTIDOS 

Analise dos registros batimctricos 

Os registros batimctricos aqui iTllerpretados re
presentam 0 compartamento da morfologia de fundo da 
plataforma da area. Atraves deles, foi passlvel identificar 
fei90es como ondu lw;6es e as eleva~6es pr6ximas a linha 
de costa, correspondente ao banco de recites e corais. 

Foram selecionadas duas rOlas com registros 
abtidos atraves da batimetria, para fins de analise pre
liminar e executados nove perfis, a represenla~ao de 
cada urn se d5 atraves de registros graficos . Esses per
fis (rotas), tem extensoes que variam de 3 km a 10,8 
km. A rota de menor extensao corta transversal mente 
os recifes corais de Maracajau e a rota mais extensa 
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esta localizada a lesle da area, com 10,8 km de exten
sao. Serao analisados em seguida dois dos 9 registros 
batimetricos obtidos na area (perfis I e 3), com a fina
lidade de se apresentar 0 comportamenlo da morfologia 
de fundo nessa regiao (Figs. 2 e 3). 

o perfil 1 (Fig. 2) representa uma rota com 
extensao aproximada de 4,9 kill e carta transversal
mente os recifes de corais (que ficam a 7 km da linha 
de costa). A profundidade maxima encontrada nesse 
registro foi de 9 metros. Pode-se observar a presen~a 
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do canal principal de Sao Roque (A) proximo a is6bata 
de 9 metros e uma elevacr3.o (8) na is6bata de 4 metros, 
que corresponde aos recifes de corais de Maracajad, 
onde as profundidades oscilam em tomode 2 a 5 metros 
com mares baixas. 

o perfil 3 (Fig. 3) represenla uma rota locali
zada a Lesle da area, com extensao aproximada de 10,8 
km. 0 regimo exibe urn plano de fundo muito irregu
lar e na is6bata de 20 metros observa-se uma n'ipida 
queda do relevo ate a is6bata de 25m. 
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Figur.J 2 _ Perfil I. ESle rcgistro corrcspon\lc u um lrecho \la rola I. No regislro ohscrva·sc umo dcpressilo (A). quc corrcspondc ao Cmml dc Silo Roque 
que sc ~profun\la ~l(! ~ profun\lidade de 9 melros e umn eleva",iio (B) cuja supcrficic. horizontal. situa-se entre us profun\li\lu\lcs \Ie 3 a 2 melros. [sIn 
fei(,'ao eorresponde ao Baixo \Ie MaTacajau. A cXlensiio \lcssc registro ~ \Ie 4.9 km. Vcr localiza~ilo n~ figuru I. 
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Figur.J 3 - Perfil 3. [SIC regislro corrcspon\le a urn trecho \la rota 3. nil plataforma ao none do banco de rccifes de corais de Mar.Jcajau. sua extens;Io 
(! \Ie quasc 10.8 km. Exibe urna inelina~ilo suave no scmido do oceano e algumas ondula~Oes (A). ESla inclina~ilo accnlua-sc u partir \Ie aproximadameme 
25 metrOS \Ie profundidadc. Vcr localiza~~o na figura I. 
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Mapeamento dos recifes de corais de Maracajau
RN atravcs de fotografias aereas de I)equeno 
formato 

As fotogmfias aereas coloridas de pequeno for
matocom escala aproximadade 1:5.000 foram utilizadas 
na identifica~ao das seguintes fei~Oes: recifes emersos e 
submersos canais submersos e ondula~Oes arenosas. 

Atraves de uma mOlltagem anal6gica das foto
grafias acreas, foi posslvel identificar recifes emersos 
e submersos. Alem disso, foi posslvel destacar outras 
fcit;Oes de fundo oceanica, tais como: fundo arenoso e 
canais (sendo um principal - Canal de Sao Roque). 

Os recifes de corais foram identificados nas 
fotografias aereas por sua colora~ao clara (emersos) 
ou mais escura (submersos), levando em cons idera~ao 

que as fotos foram obtidas entre IO:30h ao 12:00h no 

.~~ ....... --.. ----.. ,-

Baixo de 
Maracajau 

~,~:,.d ... ~ .• C. oconho 
~0J 

<:' "<> --
onta dif'f>anta Cruz 

,/ ...... ., 
ajau -< 

\ , .. ' 
v., 

dia 08/02101 quando a altura da mare estava entre 0, 1 
e 0,7 metros (DHN). Atraves dcssas fotos, ainda p6de
se fazer lima identificaC;ao prcliminar das feit;oes 
subaquaticas, ondc a conccntrac;ao dos cabe~os de re
cifes de corais e as ondula~ocs arenosas sao as que 
mai s se destacam. 

Area fotografada dos recifes de corais 

Descrifiio clas fotograflas aereas,' 

Foram interpretadas as segui ntes feirroes: reci
fes de contis emersos, rec ifes de corais submersos. 
canais (canal principal de Sao Roque), ondulac;Oes, 
alcm de outr<lS feic;Oes sllbmersas que nao foi posslvel 
identificar nessa montagem anal6gica e que foram de
nominadas como demais areas .mbmersas ailld(l1U10 
clas:.-ijicadas (Fig. 4). 

~g~a do Bailo t 

~~d:i~~o~ ponta\-~os aneis Esc olo grAfic:a .. 
~I ~~'<~·~ ____ ~'~~.J~~.~/_' ______________ ~=r~~ __ ~9~~,~,~2~,:km=-1: tG ~ t, -
3520' 35°15' 

D Recites de corais emersos IS] Canais 

i1.i!lI Recites de corais submersos D Carpas mlO classificados 

D Ondulacyoes arenosas [J Flutuantes 

IS] Is6batas 

D Continente f\ ' ~'\5 Area Mapeada 
P: I Lagoas 

Figuro 4 - Mapa de loca1i;o:~l10 da:irca onde romm adquiridas da fotogrof'ias a('reas verticais de pcqUCIlO formam. No centro 
da f'igul':l obscrva-sc 0 Bni~o de Mnrncajau. dest3C8ndo as principais rei(j'Oes de fundo. 
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Descrifiio do primeiro Sobrevoo: 

A fotografia aerea do primeiro sobrevoo foi 
obtida a uma alti tude de 2.100 metros com escala apro
ximada 1 :5.000. Neste sobrevoo e posslvel identificar 
algumas fei~aes de fundo, onde se destaca a zona de 
recites de corais, canais submersos, e a zona de fundo 
arenoso (Fig. 5). 

As fei~6es observadas nesse sobrevoo foram 
classificadas em: zonas de recifes emersos, zonas de 
recifes submersos e um canal, que passa entre a zona 
dos recifes de corais e a zona das ondula~6es areno
sas. Bem pr6ximo a esse canal, encontra-se a zona das 
ondula~oes arenosas e as demais areas submersas en
contra-se vetorizada par urn pollgono de cor branca. 

de fundo 

Descrifiio do quarto Sobrevoo: 

Nesse sobrevoo (Fig. 6) as fei~aes que se des
tacam sao as ondul a~6es arenosas. Alem destas fei
~aes, ainda e posslvel observar algumas OUlras ate en
tao nao identificadas. Possivelmente sedimentos de 
fu ndo com tonal idades mais escuras au ate mesmo re
dfes submersos. 

Observa-se que a maior zona submersa encOIl
trada, corresponde a zona das ondular:roes arenosas . As 
demais fe i~6es encontradas nesse sobrcvoo sao as re
dfes (recifes emersos e submersos) e 0 canal submerso, 
que e considerado a segunda fei~ao mais relevante 
apresentada nesse sobrevoo. 

35" 

m 

NlJ 

, , 
, , , , , , 

, , 
• , 
• • • • , 
• • • • • • , 
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Figum 5 - Sobrc"Oo I. As fci\"Oc5 obscrvadas a panir das fotos obtidas ncssc sobrev"o foram IIiJalisadns c dcscnhadas 
usando-sc imcrpretm;ilo visual. Em scguida os resultados obtidos foram digitalizados. As fci\"Oes foram c!assificndas em 
de recifes de coruis cmcrS05 c submcr.;os. canal c ondulmi'Ocs arenosas. Dcstaca-sc IICSlc sobrevOo II ZOIlIl dos rccifcs de 
cora;s. 
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CONSIOERA«;:OES FINAlS 

Os estudos realizados no Baixo de Maracajau 
corn 0 uso de fOlografias aereas de pequeno formato, 

associados a trabalhos de campo possibilitaram um 
mapeamento detalhado preliminar de tlma serie de fei
~6es presentes neste ecossistema, foram elas: recifes 
submersos, recifes emersos, ondulayoes arenosas e 
canais. Alguns !reehos do Baixo de Maracajau nao ti
veram a sua interpretaltao conc1ufda e, par iSla, rece
beram a denominalfao de carpos "n5.o cl assi fi cados", 

Os perfis batimetricos compiemenlaram as tra

ba lhos de coleta de dadas em campo e permi liram tlma 

visualiza~ao mais clara das rela~6es morfo16gicas en
tre 0 Baixo de Maracajau e 0 releva submerso adja
cenre. 

Apesardas dificuldades encontradas, principal
mente no que conce rn e a navega~ao aerea, no 
georreferenciamento e na mosaicagem das fotos, 0 uso 
das fotografias aereas de pequeno Formato mostrou-se 
lima ferramenta eficaz quando utilizada para 0 
mapcamento e monitoramenlo deecossistemas recifais, 
principal mente se usada em conjunto com outras fer
ramentas de pesquisa, Seu maior merito e permitir a 
visuali zaryao, em plano, das relary6es espaciais entre as 
varias fei~6es presenles nos recifes de corais. 

Zona de (undo arenoso N 
Zona de recifes emersos 

E 

~f------~",,"=~'--..j!i 

Zona nao 

Escala grafica 
o 1 

m 

Figura 6· Sobrcv/IQ~. A Mea rcprc5cnwda nCSlC sobrcv60 Icm como dcswquc II. zona de ondulul,;Oes arcnoS3S. As dcm.1is rei~Oes 
cnconlmdas silo os r('cires dc COHI;S cmcrsos C submcrsos . .116m de um canal. 
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