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Abstract . Waves data "nd a simple mmhemalieal rnodel WaS used 10 determine the longshore sedimenls tmnspon a1 Ihe Rio 
Grande do Sui coast. The model was developed by the apl'lic:!110n of the Energy How Mcthod (U.S. Army. 1984). to CS!1mme 
quanlitalively Ihe liUoral drift p01cnlial for different segments of Ihe coaSI. The coaSI was divided in segmenls or straight lines. 
which has the silme orienlation. The coefficient of proportionality bel ween Ihe wave energy ami thc sediment transpon was 
obtained using bCilch profile sun'eys and sedimcnt grain si7.c. The larGest drift taxes were of thc order of ·2.900.000 m31year and 
·2.600.000 m3/al1o for NE. lIlong of thc 1 lermcnegildo beach and bctwecn Cassino 'lIld Solidao beach. respectively. ReasOI13ble 
"GTCemem exi~ts between eoaslnl erosion observ'l\ions in previnus studies and Ihe result oblained by Ihis model. which suggests 
thai a predictive ('apabiliIY has bcen eSI"blishcd. 

Kc}·words · Rio Grande do Sui eoaSI. linornl drift. coastal erosion. 

INTRODU<;:AO 

o lransporle de sedimentos costeiros, princi
palmenle 0 lransporte longitudinal, tem sido alvo de 
eSludo de pesquisadores e profissionais das mais di
versas areas. A importflllcia do fen6meno fica eviden
ciada no momenta em que se observam as ahera<;:oes 
da linha de costa ao longo do tempo, notadamente na
quelas areas que safrem a<;:oes anlr6picas. Sabe-se que 
as costas sao .ireas de grande concentrat;:ao de energia, 
e que sao raras os casos em que estes ambientes atin
gem um estado de equilfbrio est.ilico, observando-se 
na realidade, caracterfsticas de um equilibrio dillami
co, onde as fonnas e leXluras allernam-se no CLLrso do 
tempo. A medida que este equilfbrio e altemdo, e estas 
moditicar;6es apresentam uma determinada tendencia, 
instalam-se processos erosivos ou deposicionais. 

Neste contexto, a ocupar;ao de uma area cos
teira, que muitas vezes leva ao uso de obms de enge
nharia para manter a integridade das edifica<;:oes, re
quer um bom conhecimenlo dos agentes dinamicos e 
das caracterfsticas morfol6gicas locais, que possibili
te llma previsao pelo menos razoavel do cornportamen
to da linha de praia ao longo da vida ulil das estrutu
ras. Ainda, quando a ocupa<;:iio tem fins porlmlrios, com 
implanta<;:ao de CSlruturas de mracar;ao, deve-se cons i
derar a necessidade de conhecer a dinamica local com 

precisao suficiellle que possibilite uma boa previsao 
dos custos com manutenr;ao de profundidade e con
servar;fto dos ambientes circunvizinhos. 

o problema com que se depma 0 pesquisador, 
na grande maim'ia dos casos em que prelende eSludar 
a dinamica de uma localidade, e a falta de series repre
sentativas de dados locais. Em parses em desenvolvi
mento, como e 0 caso do Brasil, esta realidade e ainda 
pior, dada a eSC<lssez de recursos, tanto para a realiza
r;ao de campanhas de moniloramento de dados coslci 
ras, quanlo para a recuperat;:ao de infra-estruturas pu
blicas ou privadas, que venham a ser afelada pOI' pro
blemas relacionados com alterat;:oes na linha de praia. 

Sob esta optica, define-se 0 transporte longilu
dinal de sedimentos, como sendo um dos parftmetros 
capazes de caracleri zar a dinamica de uma zona cos
teira. Para a delermina<;:ao da capacidade de transpone 
longitudinal sobre a costa do Rio Grande do Sui, que 
assim como um grande numero de praias da costa bra
sileira carece de valores quantitalivos que caracteri· 
zem suas laxas de deriva litoranea, aplicou-se 0 meto
do do Fluxo de Energia (U.S. Army, 1984), COIll oob
jelivo de criar dados representativos para auxiliar pro
jetos que venham a SCI" realizados nesta <irea. 

A praia oceanica cia planfcie costeira do Rio 
Grande do Sui (Fig. I), pode ser considerada como 
uma das mais ex tensas e contfnuas praias arenosas do 

Em re.lpcilo ~o meio '"nbienl~. ~.llc numer<> fni ;mpre,so em pal1e1 hro"qllcado por process" parcialmcnlC ;<ento de dow (ECF). 
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mundo. Com cerca de 630 km de extensao, desempe
nha papel FundameOial no desenvolvimento dos demais 
sistemas cosleiros da regiao. Mesmo com sua impor
tuncia e dimensao ainda sao poucos os estudos quanti
tativos na area de transporte de sedimentos e laxas de 
erosao au assoreamento ao longo de todo a litoral. 
Diante da crescenle urbaniza~ao da zona costeira re
gistrada no estado e da necessidade de se estimar pos
sfveis altera~aes na linha de praia, faz-se necessario 
um conhecimento mais aprofundado dos valores da 
deriva litorftnea. 

OBJETIVOS 

o presenle trabalho pretende, atraves da apli
ca~ao do Metodo do Fluxo de Energ ia (U.S. Army, 
1984), estimar quantitativamente 0 potencial de trans
porte longitudinal de sedimentos para a costa gau
chao 0 calculo sera reali zado ao longo de cada trecho 
de reta que represente a orientarrao predominante da 
linha de praia, de modo que as informarroes obtidas 
possam servir como base para uma primeira analise 
de projelos de engenharia na regiao. Utilizar as da
dos sedimenlol6gicos e morfol6gicos de perfis praiais 
existentes para estimar 0 coeficiente de pro
porcionalidade entre a energia das ondas e 0 trans
porte de sedimentos. 

E;mbora 0 metodo utilizado apresenle uma ten
dencia a superestimar a deriva litorJnea, espera-se criar 
uma primeira estimativa que possibilite futuras 
calibra~oes do modelo a partir de medi~oes que ve
nham a ser rea li zadas no campo. 

METODOLOGIA 

A partir de um conjunto de dados de onda ob
tidos em mar aberto, regislrados por navios comerciais 
e organ izados por Hogben & Lumb (1967), aplicou-se 
o Metodo do Fluxo de Energia (U.S. Army, 1984), para 
estimar 0 potencial de Iransporte litoraneo causado 
pelas ondas incidentes nos selores 40 e 44 do Oceano 
Atl501ico suI. 0 limite geografico entre estes setores e 
a respectiva zona de innuencia e definido pelo parale-
10 30° S, que passa entre as praias de Capao da Canoa 
e Cidreira (Fig. I A). 0 c1ima de ondas correspondenle 
a cada setor e ilustrado nas figuras I Bel C. A divisao 
da costa em trechos de reta foi feita com base em urn 
levantameOio do liloral com 0 usa de GPS diferencial, 
em Julho de 2000, de acordo com mctodologia descrila 
por Toldo el al. (1999). 

I ()() 

o Melodo proposto consiste em estimar a ca
pacidade de transporle de sedimentos para cada even
to de onda registrado durante urn periodo representa
tivo. Entenda-se como evento cada onda registrada com 
sua altura e dire~ao de origem. Calculados os respec
tivos potenciais, estes sao somados, resullandoem duas 
fra~oes, a positiva e a negat iva, onde a primeira 
convencionou-se como sendo 0 des locamento com sen
tido para sudoeste, nas praias gauchas. A metodologia 
requer, ainda, 0 ajuste de urn coeficiente de calibrarrao 
que varia de acordo com a localidade eSludada e indi
ca a rela~ao direta entre 0 Ouxo de energia das ondas e 
o transporte resuhante. As principais vantagens deste 
metoda sao: 

- Aplicabilidade a longos trechos de costa, e nao a 
pontos isolados; 

- Pode ser em pregado para diversos alinhamentos de 
praia dentro da area em estudo; 
Nao requer levantamentos detalhados das caracte
rfsticns locais, apenas urn conjunto de dados esta
Ifsticos de ondas e os alinhamentos da costa. 

o primeiro passo a ser dado para a utiliza~ao 
do metodoconsiste em se detenninar uma dir~ao prin
cipal para 0 alinhamento do litoral. Tal procedimento 
requer a divisao da linha de costa em trechos que pos
sam ser representados por retas, sendo estas represen
tativas do alinhamento das faixas de praia localizadas 
ent re os dais pontos que a compoem. 0 alinhamento a 
ser utilizado sera 0 azimute da reta tra~ada. A obten
yaO de tais parametras e feila atraves da digitalizayflo 
de canas e a inseryao direta das medidas de campo em 
programas para referenciamenlo de imagens. 

A partir das estatfsticas de onda para a regiao, 
determinou-se a freqUencia de atuayao de cada evento 
incidente sobre a costa, ao longo do perfodo de obser
va~ao. 0 transporte lotal foi obtido pela soma da con
tribui~ao de cada evento, sendo dado pela f6rmula: 

1 ra, 
F(ao ) = -- L cos'" (ao) sell(2ao ida 

6a at 

(1) 

(2) 



onde, Qau,Hoc'l taxa de trans porte de sedimentos cor
respondenre ao evento (um evento corresponde a uma 
onda com altura Hoe dire~ao a o); aoe 0 anglilo cenrral 
de uma faixa de incidencia de ondas. que tem como 
limites as dire~oes ale a 1 cm aguas profundas; Hue a 
altura da onda no evenlo considerado tambem ao lar
go: K e 0 coeficiente adimensional de calibra~1io; a 
equivale a porosidade do sedimenlO (volume de s6li
dos 1 volume tOlal = 0.6); pea massa especffica do , 
sedimenlo (2.650 kg/1ll3); pea massa especffica da 
agua do mar (1.025 kg/ml); g e a acelerar;ao da gravi
dade (9,806 m/s2); f equivale a freq i.!encia de ocor
rencias do even to para onda com lima dada altura /Joe 
direr;ao ao: F(aO> e 0 termo direcional do evento. 

E imp0rlante ressaltar que para uma correIa 
aplicar;ao do metodo descrito, os dados de entrada no 
modelo devem estar referidos a <iguas profundas, 0 que 
se confirma para os dados organizados por Hogben e 
Lumb (1967) e utilizados como entrada no modelo. 

o coeficiente adimensional K relaciona dire
tamente a taxa longiludinal de trans porte de 
sedimentos nao coesivos com 0 fluxo de energia de 
ondas. 0 seu valor foi proposto par Bruno et al. In: 
U.S. Army ( 1984), onde 0,39 mostrou 0 melhor ajuste 
para as praias amcricanas estudadas. A simples 
aplica~1io desle valor para praias diversas, negli gencia 
as propriedades hidraulicas do sedimento e do meio 
onde 0 trans porte est;\ ocorrendo. Alguns eSludos 
como Thornton (1972), Dean (1973). Walton & Chill 
(1979), Bailard (1981), Dean et al. ( 1982) e Dean 
(1983) In: U.S. Army (1985), resultaram ern ex
pl'essoes analfticas que indicam queK nao e conSlanle, 
mas depcndenlc do tamanho do sedimento e de sua 
densidade, que podem ser represent ados pela 
velocidade dc dec;:l1Ila~ao do grao. Adimensio
nalizando-se a velocidade de queda alraves da 
expressao abaixo, tem-se urn coeficien le que 
cons idera as propriedades hidraulicas do meio e do 
sedimento: 

Pn=g.Hiw ' (3) 

onde, Pa e 0 parfllnelro adimensional dependente do 
tamanho do sedimento e de sua densidade representa
dos pela velocidade de queda; H, e a altura de arreben
tar;ao das ondas: w e a velocidade de queda do sed i
mento no meio. 

A plotagem dos parametro K e Pa em escala logarftmica 
indica uma relar;ao linear de boa qualidade para os dois 
parfunelros, de acordo com a equa~ao a scguir: 
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K = 6.1637 Log (g.Hiw') - 0.0773 (4) 

Desta form.l, pode-se obter 0 K especffico para 
cada praia. Os dados de velocidade de queda do grao 
(w) e altura dc arrebcntar;ao das ondas (H

b
) foram ob

tidos POI' Barlella (2000), por meio de monitoramento 
de 6 praias do litoral gaucho entre Mar~o de 1996 e 
Setembro de 1999, e eslil.o indicados na tabela I. 

A implementaC;fio do metoda em rotinas 
compulacionais possibilitou a gera~ao de um grafico 
de Rosa dc Transporte Longitudinal (RTL). A rosa de 
transporte de scdimentos, desenvolvida original mente 
pOl' Walton (1973), In: Cassar (1993), fomccc uma 
visao qualitativa cia dire~ao e intensidade do transpor
Ie litorfineo para os clifcrcntcs alinhamenlos de praia. 
A conslrll~ao da RTL e feila com a plotagem em graft
co polar dos valores absolutos dos transportes longilu
dinais positivo, negativo e Ifquido calculados para os 
diferenles alinhamentos de costa sujeitos a um mesmo 
clima de ondas. 

DISCUSSAO 

o litoral gaucho digitalizado foi entao dividi
do em oito treehos de relas; 40-\. 40-2, 41- I. 41-2. 
41-3, 41-4 e 41-5 (Fig. 1), 0 que garantiu uma boa 
representa~ao gra~as 11. inexistencia de grandes varia
~6es no alinhamento ao longo de todo 0 seu compri
menlo. com orienta~ao geml SW-NE. Sobre estes ali
nhamcntos e cOllsiderando os dados de ondas reprc
senlalivos para eada Irecho foi ca lculado 0 potencial 
de transporle correspondente a cada evenlo regislra
do e em seguida tHis val orcs foram multiplicados pOl' 

sua frcqUencia. Os valores de K calculados de acordo 
com a melodologia proposta foram oblidos usando
se como entrada os dados de granulometria (Tama
nho Media - Mz), altura de quebra das ondas (H

b
) e 

velocidade de deeantar;ao das partfculas (IV). obti-, 
dos de Barletta (2000), a partir do monitoramento dos 
seguintes ponlos do litoral gaucho: Farol do Estreilo 
em Bojuru. Foral cia Concei~ao. Lagamarzinho, Fa
rol de Moslardas, Balneario de Sao Simao e Farol da 
Solidao (Tab. I). A distancia aproximada de cada uma 
destas localidades em rela~ao a desembocadura da 
Lagoa dos Patos. para 0 norte, e de 45,75, 140, 149, 
190 e 228 km (Fig. 1), respeclivamente. 

Os cocficicntes encontrados a partir da equa
r;ao 4 variaram entre 0,62 e 0,67 (Tab. 1)~ em media 
64% maiores que aqueJe sugcrido inicialmente por Bru
no et al. In : U.S. Army (1984), e cOl'respondente a 0,39. 
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Como a cocficiente expressa uma rela~ao linear entre a 
energia das ondas e 0 transporte longitudinal, tem-se 
que 0 usa do coeficiente de 0,64 encontrado especifica
mente para as praias gauchas, apresentou taxas de trans
porte em media 64% maiores. 

Na tabela I, os valores apresentados para as 
localidades indicadas como estrei to A e B 
cOlTespondem a dais perfis distintos, separados POI' uma 
distfincia aprox imada de 5 m, portanto as dais repre
sentam 0 Farol do Estreilo, sendo que a A foi 
monitorado entre 1996 e 1997 e 0 B entre 1998 e 1999. 
A Figura 2 ilustra as valores encontrados para 0 poten
cial de deriva litoranea. As maiores taxas foram cia 

102 

ordem de -2.900.000 m3/ano nas proximidades cia praia 
do Hermenegildo e de -2.600.000 m3/ano em media no 
trecho compreendido entre a praia do Cassino e Soli
dao. Estas areas de maior transporte compreendern 
aproximadarnente 60 % de todo 0 litoral, cnqllanto que 0 

restante aprescllla valores medios de -1.1 OCUX)() m3/ano. 
Foram ainda ajllstadas equar.t6es lineares de forma a 
se poder estimar as valores para alinhamentos inter
med i,lrios . 

A Rosa de Transporte Longitudinal para a li
toral est:. represent ada na figura 3. Este grMico foi 
obtido atraves dos dados de onda da area 44, que 
abrange a maior parte da costa gaucha. As grandezas 



Tabe!a J _ l'arlmClros morron1(!lricos mcdidos c cakulados pam as pmias do Farol do ESlrcilo. F3rol da Concci~~o. Lagamar/.inho. FaroJ dc MO$lardas. 
Sao SilllJo c I'arol da SolidJo (HarICll!l. 2{)()()j. A faix!l de amoslf11scm eSln indicllda IlU fisum 5. 

Estreito A Estrcito B Concci~iio 

Mz (fi) 2.38 2. 15 2.30 

f1.(m) 0.86 0.80 1.00 

w. (emls) 2.04 2.11 1.90 

K 0.63 0.62 0.65 

apresenladas em RTL estfio todas em modulo, logo 
os valores negalivo e resullanle eSlfio com sinal posi
{iva no gdfico polar indicado. A fi gur:I 3 indica ai n
da os ponlOs de lJ'llnsporte resul tante nulo, ou sejll, 
alinhamcntos da cOS la para 0 qual 0 valor do lrans
porte posilivo ao longo de urn ano se equivale ao ne
gativo em mOdulo e resulta em uma zona onde nao 
ocorre acres~ao ou crosao. Esta orien tac;ao e tambcm 
cham ada de alinhamcnlo de equiHbrio da costa, au 
seja, 0 alinhamento que a praia passa a buscar ap6s 
uma in lerven~ao por meio de es truturas ou 
engord:ltnentos. Um exemplo desta situa~ao pode ser 
observado para um fwgulo da perpendicular de apro
ximadamenle 90". NeSle caso, 0 alinhamento cia cos
la com 0 norte e zero, e observamos que os valores 
de transporle posilivo e negativo se igualam. 

A seqUencia de calcu los utilizada pcrmite 
ainda idcntificar as ondas que mais contribllem para 
o transporte de sedimentos delltro de todo 0 espectro 
de incidcncia registrado. A figura 4 ilustra a rcla~ao 

Lagamarzinho Mostardas Sao Simao Solidiio 

2.30 2.22 2. 15 2.25 

1.30 1.1 0 1.00 1.30 

2.20 2.20 2.20 1.90 

0.65 0.63 0.63 0.67 

en lre dirc~ao. altura e transportc gerado pelos dife
rentes eventos de ondas, registrados e utilizados 
como dados de e ntrada nos c{llclllos. Constatou-se a 
irnportanc ia das ondas que chegam de lestc. corn 
di re~ao aproximada de 900. Tais evenlOS registra
ram uma boa s ignifi ciincia na parcela total de trans
parle posilivo (SW) e como indicado na Figura 4. as 
alturas de 1,5 e 1,8 m fo ram aimla as mais reprcsen
tativas denlro desta categoria e roram observadas 
em cerca de 6% de lodos os regislros ulilizados, sendo 
en(retanIO, responsaveis par aproximadamente 10 % 

do transporte de seclimenlo bru lo. Em um OUlro ex
trema lemos as ondas vindas de norte-nordeste. com 
cerca de 30° de incidencia, ocorrenclo em aproxi
madamente 13% dos registros (Fig. I C), e represen
tando a categoria mais freqUente entre todas as que 
incidem sabre a cos ta , mas que ocasionam um trans
porte brulO de menos de 2 % do total. Tais evenlOs 
sao gera lmenle rclacionados com ventos loeais que 
geram vagas proximas a costa. 

Taxa longitudinal de transporte de sedimentos 

3,0 
2,0 
I,D 
0,0 

-I,D 
-2,0 

--; -3,0 
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r -5:0 
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y--
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....•. ...... ... .. .. .. ~ • OWS - Positivo 
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• .. .... Linear (OWS - Positivo) 
0 • ~ Linear (OWS - Negativo) -

-, 041x l1E+ 6 

30 35 40 45 50 55 

Azimute do alinhamento da costa (sentido honkio) 

Figurn 2 - Taxas de lr:msporlC posili\'o (p~rn sudoc~tc). ncgali\'o (para nordcSlcj c rcsulmmcs cncontrulias p3r.t os 8 difcrcntcs trcrhQs no qual foi 
dividida a costa g!lucha. 
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Angulo entre a perpendicular -a costa eo norte 

- Transporte positivo (para a direita) 
- Transporte negativQ (para a esquerda) 

Transporte resultante (valor absoluto) 
t=J AIea de validade das equa~6es ajustadas 

1,0.106m3/ano 
'-------2,0.106m3/ano 

'---------3,0.106m3/ano 
'-------------4,0. 106m3/ano 

* as valores em parenteses nos 1imites da area 
sombreada compreendem 0 azimute da costa 
gaucha. 

Figur~ 3 - Gr:lfko polar p:lnI ilS ondlls do SClOf 4.:1 pura os diversos alinhl1mentos hjpotC:lico~ de COSIll, inl/ieando ~Iinh~mcntos de equillbrio c 
IIlinhmncnlos para os quuis as laxus se lon>~m erflicas. 

Cabe ainda um comentario sabre as ondas 
oriundas da dire~ao sui, regislradas em 9 % das medi
'rOes c responsfiveis por rnais de 30% do lransporle 
bruto ocorrido. Uma breve observ;:u;:ao da freqUencia 
de ocorrencia destas (,ltimas o ndas e seu potenc ial de 
lransporle lev~HlOs a concluir que sao eventos nao 
rtluito cortluns, mas com aho potenc ial erosivo. Para 

ambos os selores 40 e 44 (Fig. I B e Ie) as ondas vin
das de sui apresemaram as alturas max imas com os 
picos de deriva correlacionaveis as ondas com 2,0, 3,0 
e 4,5 m, respeclivamente (Fig. 4). 

De acordo com Motta ( 1969), In: Barlett:! 
(2000), as ondas de maior energia e menor esbeltez 
sao provenientes de sudesle. vagas e ondula~6es 

Alinhamenta medio da costa gaucha de 380 

Estatistica de andas do OWS - Zona 44 

E 
<0 600r--+,-f 

Transporte em milh6es de metros cubicos par ana 

Figur.l4 • Represcnla,ao do l)(llenc i ~1 de ,mnspone corrcsponderne a cad:! cvcnlo de onda incidenlc nu CO~In. considcrando urn alinhJ!11emo de 38", 
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pequenas com menor energia e maior esbeltez sao pro
venienles do quadranle lesle-nordeste . As ondas de sui 
sao raras e associadas a forles tempestades. Tais ob
serva~6cs validam os resultados enconlrados que ain
da quanlificam a parcela da deriva associada aos dife
renles mecanismos geradores de ondas para 0 sui do 
Brasil. Em oulras palavras. 0 grupo de venlos locais 
predominanles (NE, NNE e ENE) geram vagas com 
pequena capacidade de transpo rt e, e mesmo com 
frequencias considenlveis nao respondem por grandes 
modifica~Oes na linha de praia. Por outro lado, as on
das geradas por ventos dos quadran tes SSW. SW e 

0 
COSTA DO RIO 

GRANDE DO SUL 

N 

~ 
Escala gt"afica 

-20 0 20 40km 
6.66 0 

44-2 

WSW eSlao associadas a fenomenos de tempestades e 
sao reg istrados com maior frequencia nos meses de 
In verno (Delaney, 1965. Calli ari, 1980, Tomazelli, 
1993, In: Barletta, 2000), sendo neste periodo que ocor
rem as maiores modificayOes nos perfis praiais. 

A figura 5 indica as taxas oblidas para os di
feren tes Irechos de rela ao 10ngo de urn ano. 0 trecho 
de costa destacado por barras en lre Bojuru e Solidao 
indica a area de levantamento dos parametros neces
sarios para 0 calcuio do fator de proporcionalidade K. 
o valor medio para esta regiao foi utilizado para toda 
a costa, 0 que pode indicar valores ac ima dos que 
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Figur.l S • Taxns anuuis de dcriva litor~nea enconlradas p~m a costa do Rio Grande do SuI. Tais valorcs correspondcm ao potencial 
de lransporte dlLs ondas e 0 cocficie11le de proporcionalidade K de 0.64 foi ajus!ado corn base em le~umurncn!Os rcalizados ern seis 
perfis obscrvados por Barlenn (2000). nn regiao lraeejada indicada. 
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rea[menlC ocorrcm. Os resultados indicam ahas taxtls 
e podem anuneiar uma primeira ideia para 0 carcu lo 
de Iransporte em projetos que venham a SCI' executa
dos na area, necessilando de esludos mais especfficos 
para se calcular valores mais precisos . 

Dadas as altas taxas enconlradas cabe a indi
ca~ao dos valores de deriva liloranea encontrados para 
o K de 0.39. Na label a 2, a terceira coluna indica os 
valores de deriva encontrados para um limite inferior 
de proporcionalidade, ou seja, a conslanle proposta 
inicialmente por Bruno el al. In: U.S. Army (1984), 
que cOlTesponde a um valor 64 % menor que 0 enCOtl
trado utilizando-se de rnedi<;oes de campo das praias 
cornpreendidas entre Bojuru e Solidao e considerados 
conslantes para todo 0 lilora1. 

Os resultados observados foram muito coe
rentes, e indicaram tendencias e areas de risco simi
lares as cncontradas pOI' Toldo et al. (1999) e Esteves 
el al. (200 I). Estes autores e laboraram um mapa de 
erosao costeira na escala I: 1.300.000, como proclulo 
da analise comparativa das cartas do exercito de 1975, 
escala 1:50.000, e levantamentos da linha de praia 
realizados com OGPS em 1997 e 2000. Para este pe
r[odo, foi identificado pel os autores uma extensa fai
xa de erosao que se inicia na praia do Chuf e prolon
ga-se par mais de 30 km alem do Farol do Albardiio, 
a qual tem correspondencia com a elevada taxa de 
deriva litoranea calculada para 0 trecho 44-6. Tam
bem, foi ident ificada outra extensa faixa de erosao 
ao longo da por<;ao central do litoral do Rio Grande 
do SuI. que corresponde aos trechos 44-3 e a metade 
sui do trecho 44-2. 

A deriva litorfll1ea, como fator de erosao cos
teira discutido neste trabalho, somtl-se a outro fator 
de curto perfodo proposto por Calliari el al. (2000) e 
Speransky & Calliari (2000), e interpretado atraves 
do mapa de refra<;ao de ondas para todo 0 litoral. Es
tes autores identificaram a presen<;a de focos de ener
gia vari{\vel obtido por diagramas de refra<;ao ao lon
go das praias de Hermenegildo e Farol da Concei<;ao. 
as trabalhos desenvolvidos por Tomazelli et al. 
(1998) e Dillenburg & Kuchl e (1999), anal isam os 
processos de retra<;ao e prograda<;iio costeira de 10n
go pcrfodo, os quais tambem podem estar contribu
indo para a express iva extensao do litora! do Rio 
Grande do SuI submet idas a erosao costeira. 

CONCLUSOES 

Ao longo do litoral do Rio Grande do Sui, seg
mentado ern oito trechos retos, foi ap!icado 0 metodo 
da distribui<;ao do fluxo de energia das ondas (U.S . 
Army, 1984), para estimar quantitativa mente 0 poten
cial de transporte longitudinal. 

As ondas provenientes do quadrante suI 
equivalem a 9% do conjunto de dados de ondas 
(Hogben e Lumb, 1967), e sao responsaveis pOl' 

mais de 30% do transporte longitudinal total. en
quanta que as ondas do quadrante N-NE quc rc
presentam 13% das ondas incidentes produzem 
mellos de 2% da deriva total. 

As maiores taxas de deriva foram cia ordem 
de -2 .900.000 m1/ano e -2.600 .000 mJ/ano, com deri
va resultante para NE, nas adjacencias das praias de 

T"bcb 2 . C"!np"r"~:;u dus ""lures encunlr"dus p"r;l os l!cchos dc prai;l lI1iliznll()o,sc difcrciHcs cocficiciHCS dc proporcionalidildc (valorcs do 
lr;lnsportc rcsul!;llllc em nl'!;UW). 

Trecho do litoml 
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44-2 
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44-4 

44-5 

44-6 

K (0.64) - Resultante 
Barletta (2000) 

1.370.290 

1.059.448 

1.520. 130 

2.334.119 

2.932.375 

2.708.314 

1.227.542 

2.747.245 
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K (0.39) - Resultante 
Bruno cf al. In: U.S. Army ( 1984) 

835.020 

645.601 

926.329 

1.422.354 

1.786.916 

1.650.379 

748.034 

1.674.102 



Hcrmcnegildo - trecho 44-6, e entre as praias do Cas
sino e Solidao - trcchos 44-4, 44-3 e 44-2, respecti
vamcnlc. 

Os trechos de rela que apresentaram as maio
res tax as de deriva litoranca, correspondem as regioes 
da costa gaucha corn as maiores taxas de crosao cos
tcira derinidas em prev ios es tuclos . Tratam-sc dos seg
mentos com mai ores valores de azi rnute e menor equi 
libria entre 0 transportc pos iti vo - para SW, e o trans
porte negati vo - para NE. 
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