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Abs tract _ The analysis of tll(' genesis of the lagoon floor lJody. utilizing IItorphological and sedimemologi
cal information, suggests thp existe1l!:e of ancient coastal processes. responsible for the ('onstru('tion of ,III 
dent lines and sand hooked spits. which are noll' submerged. Also, in analysing the presenllagoon mor 
phodynamic. il was possible to report. I he presence of lWO important coastal processes: the present hydrody
namic equilibrium of the submerged sand hooked spits, here ('ailed banks. ann the present mechanism for 
the growth of emerged sand hooked spits, here called spits. We believe that Ihe two previous coaslal proces
ses f(>sponsible for Ihe lagoon nlOrphodynamics are the products of a recent tmnsgressive event. andlor of 
the large amount of water contributions by the soulhestern drJ.inage basin of the slate of !no Grande do Sui. 

Res umo - A an<llise da g~nese do rorpo lagunar, atrav!!s de suas caraeterfsticas morfol6gicas!.' sl.'dimentol6-
gieus. permitI.' reconstituir 11 u\'110. no passado, de processos costeiros responsaveis pela constTll\'11o de pal('i) · 
linhas de pruia e de espor(ws arenosos, hoje sublllersos. Thnlbt:rn. na amllise da atu,llmorfodinilmica lagunaI', 
foi possivel distinguir u ,u;;lio de dois 11l1portantes processos costeims: 0 respons;1vel pelo atual equilfurio hi 
drodinilmiro dos esporOes arenosos submcrsos. aqui denOlilinados de bancos. I.' 0 mecanismo de crescimento 
dos esporUes arenosos cmersos aqui denominados d", ponlais. Entendemos, que est!.'s processos costeiros, 
resultalll de \Jill evento transgressivo recent(" e/ou da importante contribuicilo hfdrica da badu de drenagem 
de sudeste do Estado do Rio Grunoe do Sui 

INTRODU';;AO 

A Laguna dos PalOs desenvolve-se de forma parale
la a linha de COSL.:"l, e enconlra-se abrigada da intensa 
atividade das aguas do Oceano Atl;].ntico par urn siste
ma de barreiras arenosas. Entrctanto, este amb iente re
lativamente protegido e de raw relacionado ao ambien
te marinho e innuenciado, princi pal mente no setal' sui, 
pela agua oceanica que ingressa ciclicamente em peque
nas proporr;5es atravcs do estre itamt"nlo e Dnico canal 
que comunica atualmente a laguna ao oceano, em Rio 
Grande, onde as caracLerfsticas oceanicas sao de micro 
mares. (F'ig. 1). 

Com uma area da ordem de 10.000 km2, e 0 siste
ma lagunar mais extenso da America do SuI. Seu escoa
menlO, acompanha 0 eixo principal, com orientay,1.o ge
ral de NE - Sw. Estc cixo principal, tem aproximada
mente 180 km de comprimcnto, entre 0 Pontal de Ita
pua e 0 Pontal da F'citoria (F' ig. 1). A largura maxima 
atinge 59,8 km, e a profundidade media e de 6 metros. 

A Laguna dos Palos reprcsenta no contexto da cos
ta sulbrasileira, uma zona de convergencia da rede de 
drenagem da chamada "Bacia de Sudeste" do Estado 
do Rio Grande do Sui, c do nordeste da Republica do 
Uruguai, (F'ig. 2). 

A rede de drenagem, C constituida principalmenle 
pelo Complexo do Guaiba (1), cujos tributarios sao; rio 
Jacul, rio 1'ilquari, rio dos Sinos, r io Gravataf, rio Cai e 
pelos rios Camaqua (2). Velhaco (3), Sao Lourenyo (4), 
Pelolas (5) C 0 canal de Sao Gon{:alo (6). 

A extcnsao da bacia drenada pOl' estes rios, incluin
do a superffcie da pr6pria laguna, alcanya 180.000 
Km:!, com uma vazao media, de vazante, da ordem de 
5.100 ma/s, em Rio Grande. 

F'igura I - Area (1(' estudo I.' Illapu balimClrico do eorpo lagunar A 
linhu halilllE:'trica de I metro. {'aracteriza 0 top<) <los esporUes aTeI!OSOS 
suhlllersos. 

CARACfERiSTICAS MORFOL6GICAS E 
MORFOMETRICAS DA LAGUNA 

Para cfeito de ordenac;ao das unidades morfol6gicas 
do corpo lagunar, estruturamos atravcs do mapa bati -
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Figura 2 - /!edt> de- drenag<"1Tl da hacia de sudcsle do Esluda do Rio 
Grande do SuI 

m~Lrico (Fig. 1) a divisao do rel~vo submerso em duas 
regi5es. 

A margelll imerna Oll flaneo lagunaI', constitu i a prj· 
meira regUia, e passa a scr conccituada como toda a area 
compreendida entre a linha de costa e a is6bata de 5 
metros. 

A segunda regiao c constitll fda pela soalho lagunar 
ou piso lagunar, e corresponde a urn fundo plano, que 
desenvolve-se alem da is6bata de 5 metros. 

Valorcs cstatfsticos relativos ao tamanho media de 
amostras sedimenlares das margens internas identifi
cam para esta regiao uma composi{:ao essencialmente 
arenosa, de modo dislinlO ao soalho Jagunar, que apre
scnta uma composicao essenciaimcntc slltico-argilosa, 
(Villwock, 1977, Alvan:-zet aI., 1981, Martinset ;1/., 1987 
e Thldo Jr. 1989). 

E:xaminando a F'igura 1, ohse rva-se junto as mar
gens lagunares, tfpicos espor6es arenosos em forma li
vre, com altum m6dia de I metro acima do nfvel d'agua, 
projetando-se para 0 interior do corpo lagunar. 

Estes espor6es constituem a principal fei{:ao mor
fol6gica, m10 somente por sua magnitude, mas tambem 
pela sua imporUincia como registro geo16gico dos pro· 
cessos sedimentares no tempo e no espaco. 

Na margem lagunar oeste crescem atualmcnte seis 
espor6es, os Quais tem a seguinte denomina{:ao: Pamal 
Dona Maria, Pontal do Vitoriano. Fbntal Quilombo e Pon
t.:'ll da Feitoria. 

Na margemlagunar norte crescem os esporoes Pon
lal das Descrtas e Pontal do Abreu. 
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Na margem laguna r leste, ocorrem outros cinco es
por6es, os Quais t~m a seguinte denom inacao. Pontal do 
Anastacio, Pontal Sao Simao, Pontal Crist6vao Pereira , 
Pontal Bojunl e Pontal dos Lenc6is, (Fig. 1). 

Embora cada eSl>orao tenha uma dirccao distinta de 
crescimemo, todos desenvolvem-se sobre uma su pe rff
cie submersa rasa da ordem de- ! metro, (Fig. 1). 

Na presente amUise esta superffcie rasa arenosa, que 
acompanha aproximadamente a curva batim~trica de 1 
metro, foi considerada como 0 topo dos esporoes sub
mersos, resu ltante da morfod inam ica lagunar ao longo 
de sua evolu{:iio ho loc~n ica. 

Apenas como crit~rio descri tivo, os espor5cs emer-
50S foram classificados como pontais, e os esporoes sub
mersos como bancos. Tanto 0 pontal, quanto 0 seu cor
respondente banco recebem a mesma denom inacao. 

Comoos 13 ponlais, citados ant.eriormente, possuem 
caracterfsticas morfom~tricas mu ito semeihantes, pas
saremos a descrever com mais detalhe somente 0 Pon
lal C 0 Banco das Desertas. 

Este pomai (Fig. 3) cresce, a partir da Lagoa Negra, 
10,4 km aproximadamente, com di~ao SE, in netindo 
em sua porc,'io distal emersa 3,6 kill , com di re{:iio E. 0 
Banco das Desertas com orielltacao geral NW - SE, tem 
12 kill a partir do Pontal das DeserlaS . 

, 

N 

~ " 
[oa.1o 9'01, •• , 0 , C-____ -CC-____ -" ______ -".~ 

Figura J Silua"ilo (to neS("inwl\lo do I'bntal das l)eserlas sobre 0 
Ball('O das !><'Sl·rtas par .. 0 al10 dt' 1!l68. e posi",10 das ~'){>s A 
A (' B B' 

A secao transversal A - A' (Fig. 4) destaca 0 cres
cimento do Pontal das Desertas sobre 0 topo do banco. 
A superffcie plana do topo do banco, sofre uma quebra 
a parti r da curva batimetrica de 1 metro. Esta nova su 
l>erficie desenvolve-se at~ a profundidade de 5 metros, 
com gradicntes de 0.08':' e 0,84':' no nanco oeste c leste 
do banco, respectivamente. 

A secao lransversal B - B', apresenta gmdientes de 
0, 17':' e 0,28':' no flanco oeste e leste do banco, (Fig. 4). 
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r'illum 4 l~rm batj lno'tri{'() das se(Ocs A - A' e B - B', sourt' 0 
l'\)nl:.1 (' 0 Halloo das O('S('rtas. (NM - nlvel d'<igua). 

Esle esporJo desenvolve-se semi-isolando 0 setar 
nordeste deSla reluia, onde hoje se mantem ativo 0 ca
nal de acesso entre a Laguna dos Patos e Lagoa do Ca
samento. com 6,25 km de largura. (Fig. I). 

MORFODINAMICA LAGUNAR 

o tcxto que segue, e composto por uma an<1lise in 
trodut6ria sabre as variacQes relativas do nfvel 0 mar 
durante 0 Holoceno, as quais consideramos fundamen
lais para as caracterfsticas morfol6gicas instaladas no 
oorpo lagunar, ou mais especificamente ao longo das bar
rciras arenosas t, II e III de origem Pleislocenica, (Vill 
wock el al., 1986), as quais condicionam lateral mente 
grande parte da laguna. 

Entendemos que 0 proccsso de variw;ao do nivel do 
mar seja primordial no eSludo da morfodinamica lagu 
nar, pois nao cxislem ev id~ncias de leclonismo local du
ranle os ultimos 5.000 anos na area em estudo, 0 que 
lorna 0 s istema deposicional do corpo lagunar est<1..vel, 
nCSle perfodo. 

A imporltincia das varia~s glacio-eustaticas, liga
das a sedimemaca.o qumerm1ria, e analisada par Mar
lins (1987), onde 0 aUlor descreve que " ... as variacoes 
eusllilicas ligadas a esUigios glaciais c interglaciais, res
pons<1veis pela migraC'Jo da linha de costa, geraram uma 
dina.mica sedimentar variavel que migrou atraves da pla
lafonna continental e terras baixas costeiras adjacen
les, gerando conseqiientemente a surgimento de mode
los cleposicionais variados e complexos". 

Os efeitos das variw;:Oes euslliticas no quaternario 
da Provfncia Costeira do Rio Grande do Sui, fordm ini 
cialmente considerados por Delaney (1965), Bigarel la & 
Andrade (1965) e Jost (1971). 

Posteriormenle, Villwock (1972), (1984), desenvol 
veu cstudos sobre os acontecimentos geol6gicos duran 
te 0 Pleisloceno supe rior, e os eventos que se sllcede-

ram no decorrer do Holoceno da Provincia Costeira do 
Rio Grande do SuI. 

De acordo com Martin eL al. (1987), Villwock (1972, 
1977, 1986), e lbmazelli (1990), ap6s 0 ultimo perfodo 
glacial, 0 mar vem alingir seu nrvel ma.ximo no final da 
transgressao hol~nica (5.000 anas A. P.). 

A morfogenese lagunar ap6s este perfodo transgres
sivo, constitui a ponta de partida do presente eSludo. 

Bancos Arenosos 

'·Devido aoclevado gmu de preservacao das feicQes, 
a analise geomorfo l6gica aicanca, nos terrenos quater
mirios, uma de suas mais eficazes aplicacOes. E quase 
sempre possfvel, neste tipo de terreno, tracar uma re
laCao direta entre as formas de relevo e os agentes res
ponsaveis pela morrogOnese, a maioria dos quais aincla 
alivos hoje e m dia. As fonnas antigas, encontradas em 
diferenles graus de preservacao, permitem reconstituir 
uma ligacao quase continua, atraves do tempo, do pas
sado aos dias atuais. 

Em se lralando espccificamente dos terrenos qua
ternarios da Planicie Costeira do Rio Grande do Sui on
de sao escassas os dados de subsuperficie e de datacao 
absoluta, a analise geomorfol6gica das feicUes superfi
ciais tem se revelado como a ferramenta de trabalho 
mais importante para a compreensao de sua hist6ria eva
lutiva ... ". 

A partir destas considcra{'6es, Thmazelli et aJ. (1987) 
avaliam a importftncia das aspectos gcomorfol6gicos, os 
quais sao utili7.ados neste capitulo para interpretac;iio da 
hidrodinAmica responsavel pela modelamento dos es
porOeS arenosos. 

Villwock (1977), analisa a influencia das variacOes 
glacio-eustaticas, e descreve a regiao em estlldo como 
..... palco de lentas e peri6dicas modificac6es do nivel 
das aguas que ocasionaram emergencias e sub mergen 
cias altemadas na margem lagunar. l'dis oscilac6es trans
gressivas e regressivas resultam no desenvolvimento das 
diversas feicQes morfol6gicas ali existentes, responsaveis 
pela configura~ao atual da area' '. 

'Uunbem, Martins (1987), destaca 0 efeito das va
riacOes do !livel do mar sabre os sedimentos quaterna
rios costeiros, como fatar decisivo no desenvolvimento 
da cobertura sed imentar da plataforma continental bra
sileira ao considerar que ..... a hidrodinamica preterita , 
represent.ada pelas sucessivas mudancas de posiCao do 
nivel do mar foi respons<1vel pelas alteracOes de ener
gia do meio deposit.ante e consequentemente represen
tou fator decisivo no posicionamento dos modelos sedi
mentares e na distribuicao dos sedimentos". 

o produto mais nollivel deste processo costeiro no 
interior da Laguna dos PalOS, e constituido Delos ban 
cos arenosos (esporoes submersos), os quais foram cons
trufdos pelo modo de inciclencia das ondas junto a Ii
nha de praia, (Fig. 7). 

Em outras palavras, estamos afirmando que lados 
os bancos arenosos da Laguna dos P'dtoS foram produzi
dos pela din3mica prelerila e, hoje, tmt.am-se de feiCOes 



submersas, tOlalmente desvineuladas da din1imica que 
os fez crescer. 

Quanto a esta hip6tese, podemos verificar, por com
paraCao com as conflguracoes em 1911 e 1968, que 0 

Banco das Desertas, mio apresenta modificar;6es em seu 
tamanho (~~ig. 5). 0 mesmo nao ocorre com 0 Pontal das 
Desertas, 0 qual tern variacoes significativas em seu ta
manho e forma. 

_ .. I ...... 

I'l;10'01," lIopoll 

:'.FJi: ?~=,r - 40 Ainu 

1968 

N ... \ 

~ Ole .... • '1000.000 

Figura 5 ~ J\lsic:iio do 1\lIIl.al e Banco das [)('scrtas ]lara os anos de 
1911 e 1968. Neste IJerfodo 0 })(lillal cresceu 3.390 metros, enquanto 
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Amostras sedimentares localizadas no topo dos ban
cos, definem 0 produw desta dinamica. Tratam-se de 
areias medias e grossas, com born fndice de selecao, e 
assirnetria negativa, 0 que indica a retirada do material 
arenoso rnais fino, pelo proeesso erosivo. 

A erosao, resulta principalrnente da propagacao das 
ondas na laguna. As ondas, com alturas de ate 2 me
tros, sofrem facilmente a interfer~ncia do topo dos ban
cos, em funcao da pequena lamina d'agua sobre estes 
baneos, da ordem de 1 a 2 metros, ou seja, a energia 
das ondas retrabalha rnais facilmente a topa dos bancos. 

Por outro lado, amostras sedimentares localizadas 
na pon;iio distal dos panlais arenosos, sao eonstitufdas 
por areias finas, bern selecionadas e com distribuiCao 
sirnetriea. Estas arnostras, tem as mesmas caracterfsti
cas texturais das amostras localizadas na atuallinha de 
praia, das margens intern as da laguna, adjacentes aos 
pantais arenosos. 

1'dl fato indica 0 produto da dinftmiea atual, respon
savel pelo crescimento dos pantais, cujo mecanismo con
siste na erosiio de sedimentos ao longo da Hnha de praia 
da laguna, e sua deposiCao nos locais de crescimento 
dos pontais. 

que 0 banco manteve·se estdvd. ;, 

, 
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Figura 6 - J\>rfil hatimelrico das se0cs C - C· e D - D· (locaJiza~ao 
Fig. I). sohre 0 PolllaJ e 0 Banco S,10 Simao. (NM - n(vel d·dgua). 

1lunbem, pode-se avaliar melhor a situacao dos ban
cos arenosos, atraves de seu comportamento em rela
Cao a hidrodina.mica atual. 

Figur..l 7 - EvoJw;ao lagunar proposta por Zenkovitch ( 1958). mule 
a forma<;ao dos eSI)(lrOes arenosos est;lo villculadas a ventos hidire 
cionais, que soprern sub·paraJelos a costa. em um corpo de agua alon· 
gado submetido a micro mares . 

Os efeitos da hidrodinftmiea que atua na erosaa dos 
bancos, podem ser identifieados nos perfis batimetrieos 
A - A', B - B' do Pontal e Banco das Desertas (Fig. 4) 
e C - C', D - D' do Pontal e Banco Sao Simao (Fig. 
6). Os perfis C - C' e D - D', t~m junto ao flaneo sui 
do Banco Sao Simao grad ientes rnais suaves (O,OS? e 
O,09?) que os gradientes (0, 12? e O,24?) do flaneo norte. 

Considera-se as diferencas entre estes gradientes, 
como produtos da hidrodinamica erosiva que abate 0 to
po do banco, e transporta 0 sedimento arcnoso fino pa
ra 0 flanco sui. 

A orienlacao geml E - W do Banco Sao Simao faci
lita amplamente este processo erosivo, pais a disposi· 
cao do banco e transversal ao deslocamento do fluxo da 
laguna para 0 sui, e constitui-se lambem em obstaculo 
para a propagaciio das ondas geradas pela acao dos ven· 
tos dominanLcs de NE. 
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Os perfis A - A' e B - S' sobre 0 Banco das Oeser
LaS tambem apresentam gradientes mais suaves (O,08~ 
e 0,17':') ern seu flanco oeste, e gradientes mais acen
tuados (0,84':' e 0, 28':') em seu Danco teste. 

Neste casa, a acaa erosiva e racilitada peia orienta
c;:ao geral NW-SE do Banco das Desertas, que se op6e 
propagac;:ao das ondas geradas peJa ac;ao dos ventos NE, 
as mais frequentes na area em estudo. 

Pontais arenosos 

Em temos gerais, poclc-se observar na Figura 1, Que 
a maior parte do tapo dos bancos arenosos, encontra
se a uma profundidade de 1 metro, e sobre esta superff
de desenvolvem-se as pomais arenosos. 

o aspecto mais salienle do cresci menlO dos ponlais 
sobre as bancos, e 0 truncamento que as pontais provo
cam na linha isobatimetrica de 1 metro (Fig. I). 

Desta fonna, a linha isobatimetrica de 1 metro e in
terpretada como correspondente a uma antiga linha de 
praia, a qual atuoll no modelamento do topo dos ban
cos arenosos, estabelecendo a transgressao subsequen
te, 0 atual nfvel d'a.gua da Laguna dos ?-dtOS, 0 Que pos
sibililOU 0 crescimento dos pontais arenosos sobre os 
bancos. 

Esta Iinha isobatimetrica de 1 metro pode ser con
siderada 0 marco inicial de uma e leva~ao do nfvel da 
Agua, ha aproximadamente 300 anos A. P. 

Esta hip6tese, tern como base, a taxa de crescimen
to do Pontal das Desertas sobre 0 banco corresponden
te, conforme pode ser inferido pela Figura 5. Nesta e 
apresentacla uma compara~ao entre parte do levanta
mento batimetrico cia Laguna dos Patos, realizado pela 
Diretoria de Via~ao da Secretaria de Obras do Estado 
do Rio Grande do Su i no ana de 1911, e a carta batime
trica da Diretoria de Hidrografia f" Navega~ao, m1mero 
2140 de 1968 onde se observa um crescimento de 3.390 
metros da extremidade do ponta!. Desta forma , a Pon
tal das Desertas cresceu no pcrfodo de 57 anos. a uma 
taxa media anual inferida da ordem de 59,47 metros. 

Considerando esta taxa inferida de cresci mento, a 
partir da raiz do Pontal das Desertas, junto a margem 
none da Lagoa Negra (Fig. 5) , ate sua extrcmidade em 
1968, verifica-se que foi necessario um perfodo de pelo 
menos 237 anos para a conslruciio de seus 14.094 
metros. 

Portanto, esle ca.lculo indica que ° nfvel da agua 
atoal da Laguna dos Patos iniciou 0 seu estabelecimen
to a aproximadamente 300 anos A. P. , epoca em que 
a linha da Agua encontrava-se a uma cota da ordem de 
- I metro. 

SEGMENTAQAO LAGUNAR 

A Laguna dos Patos nao e um sistema fechaclo, e 
uma laguna onde a fonte e mobilidacle dos sedimentos 
e, lambem, controlada pela importante contribuicao hf
drica da bacia de drenagem de sudeste, a qual imp6e 

urn nuxo natural a partir do Complex6 do Gumba, ate 
sua desembocadura em Rio Grande (Fig. 2). 

Supor urn contfnuo processo de segmen~o do cor· 
po lagunar, atraves do crcscimento dos espor6es, com 
base no modelo proposto por Zenkov itch (1967), (1n: 
Villwock, 1972, 1977 e Hertz, 1977), (Fig. 7), e muito 
apropriado a um corpo d'<1gua lagunar, isolado ou semi
isolado do oceano par barreiras arenosas, e para 0 qual 
ml0 drene uma expressiva, ou nenhuma, contribui~ao 
hfdrica, 0 que mio e 0 caso desla laguna. 

A expressividade desta contribuicao hid rica pode ser 
avaliada atraves da au~ncia de qualquer registro no pas
sado e no presente, do crescimento de barras arenosas 
marinhas (Dillenburg & Thldo Jr., 1990), em tamanho 
suficiente para obstruir 0 canal de comunicacao entre 
a laguna e 0 oceano. 

A fo,\!a do jato hidraulico, junto ao canal, pode tam 
bern ser avaliada atraves do elevado valor de fluxo de 
vazante, como por exemplo aquele registrado par Hart· 
mann el aI. (1986), da ordem de 85 cm/s em toda a COlli ' 
na de a.gua do canal, decorrente de altas taxas pluvio
metricas durante 0 ano de 1984 , e definindo portanto 
o nuxo do canal para este perfodo, como de um rio sem 
penetracao de <\gua salgada. 

l'ambem outros dois aspectos importantes, relacio
nados a nao segmentaciio total deste extenso corpo la
gunar, sao examinados. 0 primciro aspecto e represen · 
tado pelas mudan~as de nrvel d'agua, produzidos pelas 
varia~6es glacio-eustaticas eJou par fatores ciiml1ticos 
que modiliquem a contribuicao hfdrica. Estas variacOes 
de n fvel d'a.gua, mio permitem 0 contfnuo crescimento 
dos espor6es arenosos no espaco, de modo que seus 1a 
manhos somem em media mais de 50 km de compri
mento necessWios a segmemayiq lagunar, pois este pro· 
cesso desloca verticalmente a diniimica sedimentar, res
ponsavel pelo desenvolvimento de novas espar6es, Oll 

de tenha se estabelecido 0 nfvel da agua , e a tinha de 
praia e ele associado. 

Outro aspeClO, resulta de uma anl1lise comparativa 
entre as margens internas lagunares oeste e leste. Se
gundo Thldo Jr. (1989), na margem intema oeste, os pon
wis projetam-se para 0 interior da laguna, indicando um 
atual e incipienlc processo de segmen1aCao. enquanto 
que na metade sui da margem imerna leste ocorre um 
franco processo erosiv~, de modo a recuar todo 0 flanco 
do sistema de barreiras arenosas III (Pleistoc~nica) e IV 
(Ho loc~nica), que separam a laguna do oceano, (Fig. 1). 

Portanto, 0 resultado des1cs processos que atuam 
sobre as margens lagunares, nao indicam a lend~ncia 
de scgmentacao total da laguna. atraves do crcscimen
to dos espor6es arenosos. 

Agmdecimentos - A' Professora, Ines L. R. Martins, 
coordenadora do subprojeto " Geologia Bo1sica e Sedi · 
mentologia da Lagoa dos Patos", convenios 
UFRGS/CIRM/CECO 070.067/87 e 070.043/88 . Aos pes 
quisadores Sergio R. Dillenburg e Nelson L. S. Gruber, 
pelas criticas e sugeslQes. 
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