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ESTUDO DA LAGOA DOS PATOS ' 

I. CARACfERfSTICAS GERAIS DA AREA 

A maior Jagoa do ConUnente SuI Americana 
situa-se na Provincia Costeira do Rio Grande do 
SuI, ao sui do Bras~. 

e urn extenso corpo de agua litoraneo, de ca
racteristicas ambientais nitidamente transicionais. 

A area onde se situa a Lagoa, e uma plan{cie 
arenosa baixa, tendo por limite leste 0 Oceano 
Atlantica e oeste, a faixa arqueada de terras altas 
do escudo cristalino com rochas graniticas e meta· 
m6rficas (Figura 1). 

Passui uma area de 9.910 Km2. Sua profundi
dade oscila entre 8 e 6m nas partes centrais e flas 
margens varia de 3 a 0,50m, atingindo uns 10 a 
12m nos canais navegaveis (Figura 2). 

A margem leste limitada pela restinga que a se
para do Oceano Atlantico e poueo explorada e 
pouee habitada. A margem oeste e mais desenvol
vida e habitada, e devido as so as belezas naturais e 
mais explorada sob 0 ponto de vista turislico. 

SINOPSE 

o sistema lagunar da Lagoa dos Patos (Rio 
Grande do Sui, Brasil), 0 mais extenso da Am~rica 
do Sui, foi estudado atlav~s de urn programa co
operativo de pesquisa, estabelecido entre 0 Centro 
de Estudos de Geologia Costeira e Oceanica -
CECO, da Universidade Federal do Rio Grande do 
Sui , e a Base Oceanognifica Atlantica - BOA, da 
Fundagio Universidade do Rio Grande. 

Cento e trinta e quatro (134) amostras super· 
ficiais e quarenta e oito (48) testemunhos geol6gi· 
cos, foram analisados. 

Cento e quarenta e quatro (144) estagOes hi· 
drogrificas, al~m de tecnicas de sensoriamenlO re-

Jose Angel AlvaTez '~ 
fnes da Rosa MaTtins'" 
LlIiz Roberto Martins -

moto, foram utilizadas para estudo das proprieda
des ffsicas da massa d'agua. 

A sedimentagao lagtlnar, e tipicamente peU· 
tica, apresentando cobertura arenosa ao long<> de 
suas margens leste e oeste. 

A salinidade difere bastante em varias zonas, e 
as temperaturas sao quase unifonnes ao longo do 
corpo lagunar. 

A variagao na quantidade de nutrientes ~ sazo
nal e geogrMica. 

o estudo realizado, apresenta algumas novas 
peculiaridades do sistema lagunar. 

ABSTRACT 

The lagunar system of Lagoa dos Patos (Rio 
Grande do Sui - Brazil) the most extensive of 
South America, was studied trough a cooperative 
research program, stablished between CECO -
Universidade Federal do Rio Grande do Sul and 
BOA - Fundagfo Universidade do Rio Grande. 

One hundred and thirty four (134) surficial 
samples and forty eight (48) cores were analysed. 

One hundred and forty four hydrographic 
stations and remote sensing techniques were used 
to study the physical properties of water mass. 

The lagunar sedimentation is predominanty 
pelitic with sand coverture along the east and west 
margins. 

Salinity is quite different in several zones and 
temperatures is almost uniform along the lagtlnar 
body. 

The nutrient variability is seasonal ane geogra· 
phic. 

The study done showed new peculiarites of 
the lagoon system. 

' TrabaUIO reali7.ado com apoio fmanceiro da FINEP, CNPq, BNDE, FAPERGS e UFRGS. 
"Centro de Estudos de Geologia CoSleira e Qoeanica - CECO{UFRGS, Porto Alegre. Bolsistas do CNPq. Trabalho recebido 

para publicat,;io em 06/11 /80. 

PESQUISAS, PORTO ALEGRE, 14:41-66, DEZEMBRO, 1981 
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2. ASPECfOS FISIOGRAFICOS DA REGIAO 

A pl:tni:::i::: arcnosu oode se silUa a Lagca dos 
Patos extende-se de Torres a La Coronilha. no Urn
guai, oode as elevlllj6es sao poucas vezes maiores 
que 6m (cristas de dunas com 20m). 

o clima da regiaD e do tipo sublropical umido, 
senda dominado largamente pcla massa tropical 
maritima. 

A temperatura mMia aoua! e de 17 ,SaC, com 
medias maximas de 22,90 C e mfnimas de 12,90 C. 
A precipita~io pluviometrica media aoual no Hlo
ral e de 130lmm, correspondendo alai dias de 
chuva. 

No litaral do Rio Grande do Sul existem mui
lOS lagos e lagoas, senda a lagoa dos Palos a 
maior, comunicando-se atraves do canal de Sao 
Gon~alo a Lagca Mirim, a 211 em exteosao 
(3.770m 2). As Lagoas dos PalOS e Mirim encon
tram·se conectadas ao At lantica pela barra de Rio 
Grande. 

o gradiente da Lagca e muito baixo ( 1m em 
120km), sendo que a circula~ao clas aguas e a dis
tribui~ao.a saliniclade sao grandcmcnte influencia
clas pelo vcnto, quc atua tambl!m na morfologia da 
Lagoa. Esta apresenta as caracteristicas nitidas dc 

estar em processo de segmenta~ao devido a seus es
poriks rccurvados. 

o sistema de drenagem cia Lagoa dos Patos reo 
cebe aguas principalmente: do complexo Guaiba, 
cujos tributarios sao os rios Jacu", Sinos, Gravatai, 
Cai e Velhaco, do rio Cam aqua e cia Lagoa Mirim. 

A Lagoa dos Patos, apesar do seu tamanho 
apresenta dificuldades Ii navega~o, tanto na parte 
sui, isto e, no canal de acesso em Rio Grande como 
na parte noroeste. 

Ate poueo tempo atds, a Lagoa dos Patos era 
fonte de alimenta(j:ao e renda para centenas de pes· 
cadores que habitavam nas suas margens, 0 mesmo 
niio acontece atualmen te, devido a influencia da 
polui(j:ao ambiental trazida pela carga do rio Gual
ba, com enonlles danos ao equilibria eco16gico 
desse grande e import ante ecosistema. Tambem e 
evidente que a margcm oestc se torna cada vez 
mais desenvolvida corn 0 estabelecimento de com· 
plexos industriais. 

Oeve-se levar em conta ainda, as grandes obras 
do superporto do Rio Grandc, que obviamente afe
tarao a dina mica da lagoa. Ao mcsmo tempo a La
goa dos PalOS conectara um centro tenninal de in· 
dustrializ3(j:ao e comercializa~ao crescentc - Porto 
Alegrc. com uma tenninal oceanica principal - Rio 
Grande. 

A Lagoa dos Patos representa uma importante 
via de comunica~ao aquatica e a cvolu(j:iio da crise 
energetica aumenla a enfase de econornia de trans
porte. 0 transporte aquatico podera apresentar 
vantagcns do ponto de vista economico c volume. 
trico. 

~ nesse sentido, bern como no de rnellior rna· 
nuten~iio e uso desta via como zona de navega~ao, 
que se eobre de irnportiincia os estudos de base da 
Lagoa dos Patos. 

Tambem sob 0 ponto de vista ecologico, bio-
16gico e de engenharia hidniulica sao importantes 
estudos de tal natureza. P:lfa que se possa executar 
qualquer obra de engenharia ou qualquer pesquisa 
de natureza ecol6gica, deve·se proceder antes urn 
levantamento completo de todos parimetros pos· 
siveis, tais como: profundidade, salinidade, tempe
ratura, razio de sediment~o, natureza dos sedi
mentos, etc., que pennitam fornecer 0 suporte ne
cessaria para a realiza(j:30 de tais obras. 

As dificuldades apresentadas na parte sol sao 
devidas prineipalmente a presenya de correntes e a 
consequente flocula~o e dcposi(j:ao de material fi· 
no (s il tes e argilas), sob a influencia da saJinidade, 
causando 0 entulhamento do canal de navegayiio. 
Na parte noroeste, entre ltapoct" e 0 Gua iba, as difi
culdades sao causadas pela grande quantidade de 
material, especialmen te silte a areia, trazidos pelo 
Guaiba. Ambas zonas necessitam de constantes 
dragagens. 

3. TRABALHOS ANTERIORES NA AREA 

VMios pesquisadores tern dedicado a sua aten
~o ao estudo dos dife rentes aspectos da planicie 
costeira do Rio Grande do Sui. Neste estudo, fare· 
mas constar somente aqueles que se referem a 
area estudada, au traballios de caniter regional que 
possam oferecer possibilidades de confronto e dis
cussao com os resul tados por nos obtidos. 

CLOSS (J 962), efetuou 0 primeiro traballio 
sistematico na area de pesquisa, onde classificou a 
Lagoa dos Patos sob 0 ponto de vista ecol6gico, 
bascado na distribui~o de Foraminiferos e Teca
mebas, em 6 zonas: zona pri-marinha, zona subma
rinha, zona pre-mixohalina, zona mixohalina, zona 
pre-limnica e zona limnica. Os fatores ecol6gicos 
mais importantes na dislribui(j:iio dos Foraminife
ros e Tecamebas foram: a salinidade, tipo de scdi
mento, profu ndidade e alimento. 

CLOSS (op.ciL), classifica a Lagoa dos Patos 
sob 0 ponto de vista geognifico-ecol6gico em duas 
zonas distintas: a sui, que vai desde 0 canal de aces
so (entre as molhes), ate 0 Farol da Porteira (ilha 
da Feitoria), e a zona norte, entre este e a Gualba. 

A fisiografia deslas duas regiOes e diferente, 
constituindo-sc a primeira de uma zona rasa, so
frendo colmala~o rapida por sedimentos arenosos 
e secundariamente finos. ricos em materia organi· 
ca; com pequenas enseadas denominadas "sacos", 
linli tadas por espo rlles arenosos recurvados. 

A segunda, mais ampla, apresen ta enscadas 
bern maiores e bern rnais afetadas pelos ventos que 
propporcionam uma mecanica deposicional de par
t leula!, diferente da primeira. 

Estas duas zonas, segundo CLOSS (op.cil.), 

43 



diferenciam-se fundamentalmente em relayiio as 
conclus5es fisico-qufmicas da agua e da fauna. 

Os primeiros esludos sobre a dislribuiyio dos 
sedimentos de fundo da Lagoa dos Palos foram 
realizados por MARTINS (1963-1966) e MAR
TINS e GAMERMANN (1968), conlribuindo os 
aulores acima citados. com os primeiros mapas de 
distribuiy30 faciol6gica. 

A partir destes estudos sao identificados tres 
popul a~~s fundamentais: areias medias a grossas, 
areias finas e s~tes. De um modo geral as zonas 
cenlrais, mais profundas sao atapetadas pol sedi
mentos de granul~iio lina, gradacionando para 
faixas transicionais com misturas variaveis de 
areias e sedimentos fmos de Leste para Oeste, se
guinda-se as zonas rasas de flanco de restinga e 
margem oontinenlal, essencialmente arenosas. A 
margem Leste e fonnada por areia fina e a mar
gem Oeste e constitufda por areias mais grossas. 

A fonte dos sedimentos da Lagca dos Pat os e 
a carga de suspensao do complexo fluvial que de
sagua no Gualba , as areias da fonna¢o Graxaim 
e as areias de alterayiio do Escudo Riograndense 
no flanco continenta l da Lagca, e as areias da for
ma~iio Chui e do Recenle no flanco oriental. 

DELANEY (1965), dividiu a Lagoa dos Patos 
em Ires zonas distintas: inferior, entre a barra de 
Rio Grande e a barra da Feiloria; media, desta ul
tima a lIapo!, e superior subdividida em duas 
sub·areas, a Lagoa do Casamento e a passagem nor
te do lIapoi! para 0 Guaiba. 

CLOSS e MADEIRA (1967) , fazem uma pes· 
quisa sobre as variayoes sazonais das associatyOes 
vivas e mortas de Foraminiferos mixohalinos do 
suI da Lagoa dos Patos, suas varia~oes morfol6gi
cas e as possfveis inter·rela~Oes com os fat ores eco· 
16gicos de salinidadc e temperatura. 

MOTIA (1969), realizou estudos para a me· 
Ihoria e aprofundamento do canal de Rio Grande. 

VILLWOCK e MARTINS (1970), relalmn 
uma deposi~ao de lama ocorrida na praia do Cassi· 
no e balncarios adjacentes a barra do canal de Rio 
Grande, concluindo que a composityiIo mineraJ6gi· 
ca desta lama e a mesma cia Lagoa dos Patos, com· 
provando sua origem a partir do material que sc 
deposiu na platafonna continental ao redor da· 
quela desembocadura, 0 qual e removido durante 
as ressacas e depositado, ao longo da praia , alem 
do moUle leste. 

MARTINS (1971), faz um estudo sobre a se· 
dimentatyao do canal de Rio Grande com a identi
ficayao de 3 facies sedimentares de fundo. 

CUN HA (1971), define as facies do estuario 
do Gualba. caracleril.3ndo sob 0 ponto de vIsta 
textural, mineral6gico e morfol6gico. 

VILLWOCK, MART INS e FORMOSO (I 972). 
rcalizaram um estudo sobre a milleralogia de argi
las dos sedimentos de fundo cia regiiIo do canal de 
Rio Grande e nas demais por~Oes da Lagca. con· 
cluindo que nas regi5cs norte e media da mesma, 

existem zonas de baixa salinidade e a assembleia 
minera16gica e detritica, herciada de bacias hidro· 
graficas dos rios que nela desaguam. Os argilo mi
nerais presentes em ordem de abundallcia sao: a 
montmorilonita, a caulinita, os inter-estratificados 
do tipo ilita·montmorilonita. H no extremo sui da 
Lagca onde ha um aumento da salinidade, conti· 
nua dominando a montmorilonita , mas ha urn au· 
mento na quantidade relativa dos inter-eslratifica· 
dos do tipo (IO-14M), e ha uma leve diminuityiio 
na quantidade de clorita e caulinita. 

BONILHA el alii (1975), atraves de urn estu· 
do computacional, demonstram as vantagens e 
imp1ica~oes tendencionais dos resultados obtidos 
em modelos te6ricos para 0 complexo do Gualba 
e a Lagca dos Patos. 

HERZ (1977), faz urn estudo sobre a aplica
~o de imagens orbilais ao estudo dos processos 
hidrodinamicos das aguas de supcrficie da Lagca 
dos Patos, usando 0 sedimento em suspensao como 
trayador natural. 

A Funda~ao Universidade de Rio Grande ini· 
ciou em dezembro de 1975, os cruzeiros peri6di
cos do Projelo Lagoa (Relat6rio I a XV cruzeiros, 
FURG-80A. serie Relat6rios: n~s 1 a 9). Com es· 
sas observatyOes obteve-se diversos dados e estudos 
das condityOes ecol6gicas e a biologia da parte 
pri-limnica e estuarina do sistema dos Patos. 

MARTINS et alii (1978), detalham 0 mecanis
mo da deposi~ao peri6dica de lama na praia do 
Cassino (Rio Grande), com conseqiiencias de ca
rater ecol6gico e tam~m turfsticos. 

A ultima pesquisa feita na !irea, anterionnente 
mencionada foi urn "levan tamcnlo preliminar das 
correntes na area compreendida entre a barra de 
Rio Grande e a Ponla da Feitoria". A pesquisa foi 
patrocinada pela Funda~o de Amparo a Pesquisa 
do Rio Grande do Sui e seus resultados serno bre
vemente publicados (ALVAREZ, J .A. MARTINS, 
I.R. e MELLO, P. 1979). 

4. PLANO DE PESQUISA 

Como em outros casos Similares, a extensao da 
area a ser pesquisada e a alta variabilidade de suas 
condi(fOes fisicas sao as caraclerfsticas que imp5cm 
maior restrity40, em relatyao ao trabalho com os 
meios logicamente disponiveis. 0 primeiro fator 
ja antes mencionado, iSlo e, as grandes dimensOcs 
da Lagoa, define por si mesmo as dificuldades que 
cstas dimensiles implicam. Mas sao eSlaS dimensOcs. 
ligadas a variabilidade dos fatores ambientais, que 
enfatizam a complexidade da anlostragem. 

Do ponto de visla hidr:iulico. a Lagoa dos Pa
lOS e um sistema alimelltado pol oilO bacias hidro· 
graficas (as scis antes mencionadas e as bacias do 
Litoral e Pclotas) e por outro complexo hidrognifi· 
co (0 Mirim). A descarga e feita em sua conexao 
com 0 Oceano Atlantico, alraves de ul11a zona es· 
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luarina relativamenle est reila, em Rio Grande 
(RGS). As bacias mencionadas estio expostas a urn 
regime de precipilayOes com maxim as sazonais no 
Invemo e periodos de estiagem no Verao. Na salda 
oceanica, a mare de tipo mista e de uma amplitude 
media de o,sOm, sendo altamente sensivel a ayaO 
dos venlos. 

A circuJayao atmosreriea baixa tern predomi· 
nancia do NE durante todo 0 ano, podendo tomar· 
se ocasionalmente, W, SeSE, com as esporadicas 
intrusOes de massas de ar rrio provenientes do Sui. 

Como 0 oscoamento da drenagem e ravorecido 
pelos ventos do setor N a ENE e 0 represamenlO 
das aguas, com a conseqiJente aumento da intruslio 
de aguas salinas, tern lugar com ventos de SE a 
SW, ve·se que segundo a eoincidencia ou nao do es· 
coamento com os ventos ravoraveis, as condlyOes 
de movimentay3o da massa d'agua podem variar 
grandemente. 

No panorama medio, os ventos ~e vazante sao 
mais rortes e rrequentes no verio, ou seja, em es
tiagem. Ja os ventos de represamento mosl(am·se 
mais rortes e rreqiJentes no run do inverno, quan· 
do as precipitayOes sao mais volumosas. Vemos, 
portanto , que ha urn contrabalanyo de ayOes opos
tas. Em curto periodo, as situayOes apresentam 
grande variabilidade. 

Por oUlro lado, a Lagoa dos Patos esta consti· 
tuida por quatro celulas bern demarcadas por esp~ 
rOes arenosos recurvados, relalivamente extensos. 
Oestas quatro celulas, as mais perturbadas, devido 
Ii. sua localizar,rao e a inOuencia de seus tributarios, 
sao as celulas norle e suI. Oeste modo, dividiu·se a 
regiao a explorar em tres se~6es, englobando as 
duas celulas centrais em uma sec~o (Figura 3). 

Frente a impossibilidade de ter mais de uma 
embarc~o em observayiio, decidiu·se razer uma 
amostragem sucessiva, segundo uma malha regular. 
Esta teria que compatibilizar a necessaria econo· 
mia de opc rayao com uma adequada detecyao das 
caracleristicas geol6gicas,ja que este era oobjetivo 
principal da pesquisa. Cada secyio seria ocupada 
nos periodos de maior interesse e os dados assim 
obtidos serviriam de base para futuras investiga· 
yOes. 

As estayOes de coleta de dados (Figura 4) so· 
mam 1.30 e, pela importante contribuiyio do 
Gualba , algumas delas estio nele localizadas. A 
ocupayao das se~Oes roi planejada de tal manei
ra que as I e III (ou seja, a setentrional e a meri· 
dional) rossem obscrvadas nas cpocas de maior va
riabilidade dos parametros dominantes (Invemo e 
Verao), deixand~se para a secyio II as epoeas in
tennediarias. 

a problema de posicionamento roi especial· 
mente considerado, mas nao tendo side possivel a 
obtenyao de urn sistema eletr6nico em tempo com 
o inicio das atividades, optou-se por realizar uma 
cuidadosa navegaylio com sistemas convencionais. 
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Para dar uma melhor ideia da envergadura do 
trabalho de cobrir as estayQes escolhidas, ·pode·se 
dizer que s6 a ocup3¥io do total delas significa 
uma navegayao de cerca de 715 milhas nauticas. 

Como plataronnas de observa¢o, contou·se 
com a lancha "LARUS", e 0 navio "ATLANTICa 
SUL". As duas embareayOes sao vinculadasa Fun· 
day30 Universidade do Rio Grande, que copartici· 
pa na pesquisa da Lagoa dos Patos com a Universi· 
dade Federal do Rio Grande do SuI. Neste, 0 Cen· 
tro de Esludos de Geologia Costeira e Oceanica 
CECa e 0 organismo executor deste trabalho espe· 
cifico. 

A " LARUS" e uma lanella especialmente ade· 
quada para investigayao oceanognifica, sobre urn 
casco de iate de cruzeiro, com urn calado de 
I ,5Om, urn cornprimento aproximado de 12m,ca· 
pacidade para 6 cientistas, desenvolvendo 10 n6s 
de velocidade, com 300 milhas nauticas de autono· 
mia. a "ATLANTICa SUL" e um navio tambem 
especificamente consuuido para a investigayao 
oceanografica, em especial a pesqueira. Tem urn 
comprimento total de 36m, urn calado de 3,5Om, 
autonomia de 6500 milhas nauticas, velocidade de 
11 n6s e capacidade para 25 pessoas, das quais I I 
cien tistas. 

Devido a extensi"o da :irea a pesquisar e sua va· 
riabil idade, ja antes comentada, somou·se aos ele· 
mentos utilizados para a observayio periooica 0 

sensoriamento remoto, por meio dos satelites 
"LANDSAT" e aviao. 

a "LANDSAT" tern uma passagem sabre a 
zona a cada 18 dias, podendo os dados serem obti· 
dos jun to ao Instituto Nacional de Pesquisas Espa· 
ciais. 0 aviao alugado, era dotado de instrumentos 
capazes de captar imagens e temperaturas de supe r· 
rieie. 

as cruzeiros e os v60s roram planejados de 
rorma a existir a coincidencia com pelo menos 
uma das passagens do satelite "LANDSAT". Oeste 
modo , tentou-se nlio 56 obler uma situayio de reo 
rerencia (0 "ground" ou "sea truth"), mas razer 
experiencias .adicionais em relayiio ao conj unto de 
imagens de sate1ite. 

Com as embarcay<5es ja mencionadas, a cole ta 
de dados incluiu: temperatura, salinidade, corren. 
tes e tu rbidez a eada mellO. oxigenio, batimetria 
continua, amostragem de rundo, coleta de teste· 
munho, sedimentos em suspensao (estayOes sele· 
cionadas) a direrentes prorundidades, nUlrientes, 
pH, Seston e metais pesados em eSlayOes escolhi. 
das. Fez·se observayOes meteoro16gicas de rot ina 
a bordo e conta·se a mais com os registros regula· 
res da rede meteorol6gica, Ouviometrica e mare· 
grafica,ja em realizaylio em eSlar,rCles fixas. 
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VENTOS FAVoRAVEIS A PLUVIOSIDADE 

CRUZEIRO ESC RPR G M 

LPOI X X 

LP02 X 

LP03 X X 

LPo. X 

LP05 X X 

TABELA 1 - Caraclerizayiks da influencia meteorol6gica e sazona!. 

RPR - Represamento M - Moderada 
ESC - Escoamemo E - Escassa ou nula 

G - Grande A - Alta 

INSOLA~Ao ESTA~Ao SEC~AO 
CARACTE· PESQUI . 

E A MD B RI'sTiCA SADA 

X 0 III 

X X V II 

X V II 

X X 0 

X III 

MD - Media 0- OUlono 

B - Baixa P - Primavera 
I - Invemo V - Verao 



5. COMENTARIOS SOBRE ALGUMAS DAS 
OBSERVA~()ES REA LlZADAS 

Presenle:nenle esla sendo executada a primei' 
ra fase dos estudos, cujo rilmo foi mudado por di· 
versas razOes. Achando·se as observa~oes em pro· 
cesso de anaHse ainda, 56 se fara aqui algumas indio 
ca~Oes preliminares sobre 0 observado nos cinco 
primeiros cruzeiros e no linico vo~. 

Devido a fait a de sinoplicidade da colela de 
informalfao os dados observados caracterizam sO 
no melhor dos casos as seclfOcs pesquisadas. Por 
isso nao se tentou fazer nenhuma analise compos· 
ta, cujo resultado poder·sc·ia afastar muito de toda 
realidade fisica. 

Dos cinco cruzeiros, (LP 0\ a LP OS) , as con· 
diyi3es caraclerlsticas sao as indicadas oa Tabela I. o unico cruzeiro com condilfOes de circulalf30 
almosferica favoravel a escoamenlo teve que ser in· 
lerrompido por adversas condiyOes meteorol.6gicas. 
Portanto as caraclerizalfOes dos campos de dislri· 
bUiy30 das variaveis sao validas para caso de repre· 
samento das aguas. Isto nao significa que a situa· 
~o era de alta contenyoo das aguas escoadas, mas 
que deve·se te r em conla uma aryao predominante 
do vento na superficie da lagoa pa ra 0 selor do 
19 e 49 quadrantes (ou seja enlre LeSle e Oeste 
passando pelo None). 

5.1. Sedimentol.ogia 

5.1.\. Caracterizayao do recobrimento sedimentar 
de fundo 

As analiscs realizadasem 161 amostras de fun· 
do e em 5 I testemunhos obtidos com testemunha· 
dor a pistao, revelaram os principais pad rOes do reo 
gime sedimentar e conscquenlemente os prillcipais 
tipos de recobrimento sedimentar de fundo. 

De urn modo geral. a Lagoa dos Patos man· 
tern. quanto a distribuiyao geral de seus sedlmen· 
tos de fundo , os pad rOes chissicasja conhecidos da 
sedimentalf30 lagunar, definidos por varios autores. 

A sedimenta~o predommante na lagoa e do 
tipo pelftico, representada especiaimente por varia· 
y6es textu rais, onde predomina 0 lamanho silte, 
recobrindo a parte cen Iral e os canais de navega· 
va~, desde Jtapolf ate a Ilha da Feitoria (domlnio 
da sedimentaryao lagunar). A partir desta zona, ate 
a desembocadura. os sedimentos de fun do passam 
gradativamente para siltes argilosQS, areias argilo
sas, argilas s111icas e argilas, marcando a influencia 
da agua sailliJda que produz, pela floculayao, a de· 
cantayiiO dos componentes mais finos da carga de 
suspens30 (dominio da sedimentayiio estuarina). 

As zonas marginais, tanto do flanco lagunar 
oesle (continente), como do lado leste (restinfil 
multipla), sao alapetadas pOI sedimentos de com· 
posiyao mecanica, nitidamente arenosa. Tal com· 

48 

portamento e observado tambCm na regiiio tie pre 
domimincia da sedimentayao laglmar. 

Mais ao sui, no regime estuarino, sao observa· 
dos alguns bancos de areia lamosa, que indicam a 
influencia marinha de areias da plataforma trazidas 
pclas correnles li toriineas, e que ingressam no 
"OUllet" (canal) de desague , principalmente duran· 
te regimes hidrodinamicas vigorosos (tomlentas). 

As areias das zonas marginais rasas do flanco 
continental sao predominantemenle medias a gros-
seiras, por vezes congiomeralicas, algo imaturas, 
tanlO sob 0 ponto de vista composicional (rre· 
qiicncia de feldspatos e fragmentos de rocha). co
mo textural (areias mal classificadas). 

A zona rasa leste , que margeia a restinga, e 
atapetada por areias finas e muito finas, maturas 
(predominantemente quartzosas, bem classificadas, 
graos sub-arredolldados e arredondados) lanto na 
compasiyiio minera.16gica como texturalmente. 

Entre a zona lamosa e os flancos arenosos, 
existe em ambos os lados uma zona de t ransiyiio 
nitida, representada por misturas em propor!tOes 
vari<iveis de areia e lama. 

Pa ra meUlOr exemplificar os principais domi· 
nios da scdimenta!tao lagunar, apresentamos a sc· 
guir os componentes litol6gicos de IreS testernu· 
nhos obtidos na SCClf30 II (Figura 5, 6 e 7). o testemunho 06 (Figura 5) e tipico da sedi· 
mentayao fun (predominantemente sI1tica), que 
atapeta a parte central do corpo lagunar. Nota·sc, 
inclusive, uma diferen!ta no grau de compaclayao 
da lama. a partir de 70 centimetros do topo para a 
base, 0 que indica uma sequencia mais antiga que 
a da zona superficial. A fUlura identificay30 dos 
componentes biocl<isticos (moluscos, especial· 
mente) podera fomecer elementos mais apropria· 
dos, quanto as diferenyas entre as lamas de dife· 
rentes graus de compactayiio. 

Os testemunhas 17 e 23 (Figura 6 e 7) foram 
obtidos na rona de uansiyao c fl anco lesle da lao 
guna. 

o lestemunho 23 masua uma camada de lama 
bastante fluida e de espessura bern menos expres· 
siva que a encont rada no testcmunho 06. Esta la· 
ma recobre uma camada arenosa. Trata·se de uma 
contribuiyao atual da carga de suspensiio, inlerdi· 
gitando com areias quartzosas finas das partes ra· 
sas. 

o testemunho 17 roi tomado na zona rasa 
leste da laguna, onde ocorre 0 recobrimento de 
areias fina quartzosa . Ele apresenla, na por!tao 
superior, uma camada de areia de 32 centimetros. 
aparecendo na base uma pequena ocorrencia de 
lama de 3 centfmetros. 

Esla sequencia indica a existencia, enlre a se· 
dimentay30 pel ftica da parte central e a arenosa 
dos flancos. de uma interdigita!tao dos dois do· 
minios fundamentais. 

ISlo e devido, principalmente , a pedodos aI· 
ternados dos regime~ de sedimentayao no coron 
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lagunar, ou seja, 0 lagunar tomando-se mais ex· 
pressivo tlO periodo de cheias, recobre parcial· 
mente as areias da parte rasa. Nos periodos de es
tiagem, a sedimenta~ao arenosa recobre parte da 
sedimenta~ao lamftica , notando-se desta maneira 
uma inlerdigita~ao das cam ad as. 

5 1.2. Areas fontes dos sedimentos 

A Lagoa dos Patos ~ alimentada por varias 
contribui~5es fluviais, confonne ja foi discutido 
anterionnente. DeslaS contribui~Oes, sobressai de 
lIlaneira salienle 0 complexo do Guaiba, fonnado 
pelos rios Cai, Taquari, Sines, Jacui, Grnvatai e 
VeUtaco. 

o trajeto da carga de tra~ao alinge 0 seu pon
to maximo justamente na area de confluencia dos 
cinco cursos, onde e deposit ada, formando ullla se
ric de lilas a1uviais de composi~ao arenosa, consti
tuindo morfologicamente um delta. 

A carga de suspensao e translIlitida ao corpo 
lagunar amplo e de baixo gradiente batimelricO, 
iniciando a acumulayao dos componentes mais 
grosseiros da mesma (predominanlemente siltc e 
a1guma areia muito lina). 

Os componcntes mais linos (argilas) dada a 
sua baixa velocidade de assentamento, pennane
cern em suspensao e somente aS5entam na regiac 
estuariana ao sui da lagca, sob a influencia da agua 
salgada que ingressa atraves do canal. 

As areias medias e grosseiras da margem oeste 
sao transmitidas pelos curses fIuviais que alraves
sam 0 Escudo Pre-Cambriano Sul Riograndense e 
seu manlo intemperico e a fonnarrao Graxaim 
(Quale mario). A contribui~ao saliente esta repre
senlada por areias grosseiras e medias, quartzosas 

mas com certa incidencia de componentes labeis 
(Eeldspatos e fragmentos de locha) e alguma argila. 

As areias do fIanco leste , que recobrem as zo
nas mais rasasjunto a reslinga, sao de granulome
tria fina, predominantemente quartzosas e oriun
das das fonna~Oes Chui e itapoa, que sao carrega· 
das pelos cursos de agua que aHmentam a laguna e 
por areias do Recente (dunas e plan.cie arenosa). 

A zona dos bancos de desembocadura que se 
apresenlam constituidos por areias lamosas, pas
suem 0 com;>onente areia com propriedades minc
ral6gicas e morfosc6picas similares as areias de pia
taEonna interna e face praial atual, enquanto a la
ma e de predominancia argilosa Eornecida pelo sis. 
tema lagunar_ 

5.1.3. Material em suspensao 

Durante 0 OUlono de 1979, foram tomadas 
amastras de material em suspensao Ii superficie e a 
profundidades vari.:iveis de 3 a 14 metros. (Cruzei
ro LP 04/79, abril). 

A concen£ra~o em miligramas por litro para 
esse perfodo do ano, pennitiu "a priori ", dividir 0 

corpo lagunar em Ires regiaes distinlas: 
a) Zona de nit ida influencia fluvial, com alta 

coneen tra¢o de material em suspensao, 
tanto em superficie como a proEundidadcs 
eJevadas, marcando uma zona de n.Iido 
transporte ou transEerencia de material. Es
ta concentrayao e perEeitamente visfve\ nas 
fotos de satelile tomadas na regiiio. Ela po
de ser acompanhada na TABELA 2 forneci
da a seguir: 

TABELA 2 -- Material em suspcnsao no se tor "Complexo do Gualba" (seeliao I). 

ESTA<;AO 

3 (I) ........• . ... . ... 

5 (I) 

8 ( I) 

9 (I) 

20 (I) 

PROFUNDIDADE EM METROS 

Superficie ...... . 
3 .......... . , .. , . 
Fundo ........... _ .... _ ... . 

Superficie 

4 

Superficie 
5 .. 
Superficie 
5,5 . _ . 

Superficie 

3 
6 

CONCENTRA(:AO EM mg/1 

57,0 
53,5 

57,5 

58,0 
53,0 

43,0 
48,0 

75,5 

40,5 

46,S 
57,0 
66.0 



b) Zona caracterlstica lagunar. 
Representada por concentrayOes mais mo
deradas e baixas que a anterior, indicando 
ja uma deposi9ao parcial da carga de sus
pensao, com decrescimos sintomatico da 
parte norte para a parte sui da laguna, con
fonne pode ser constatado na TABELA 3. 

T ABELA 3 - Material em suspensiio no setor lagunar (secyoes I ell). 

ESTA(AO 

16 (I) 

32 (I) 
35 (1) 

44 (1) ....... • •. 

48 (I) .. 

55 (1) 

57 (I) ........ . 

6(11) ...... . .. . .... ... . 

17a(lI) ...... . .... . . . .. . 

31a(II) ...... . .... . .. . . 

33a(II) ......... . 

14a (III) 

18 (111) .... ... ..... • . . . 

29 (Ill) ..... .. ......... . 

31(111) .. 

PROFUNDIDADE EM METROS 

Superffcie .... . 
5 ........... . 
5.. . . . . • ..• . . .. • . 
Superflcie . . . . . . .. . ....•.. 
3 ........... . ........ • . 
6 ............ . .. .. ... . . 
Superffcie ..... . ... . 
4 ........... . ....... ... . . 
7 ........... . . .... . . . ... . 
Superffcie 
6 ...... . 
Superflcie .... .•• .. . . . .. • . 
4 ................... . . .. . 
Superficie . . . . .. .. . 
3... . .. .. . .. ... . 
6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Superffcie . . . . ......... . 
3.. . .. .. ... ....... . 
5 ..................... . . . 
Superficie ..... . .... .... . . 
4 ........... . . ........ . . . 
7 ....................... . 
Superficie .... . . . . . . ... . . • . 
3 .......... .. ... . . ... , . . 
Superflcie . 
6 ........ 
Superficie .... .. ..... . .. . . . 
3.. . .. . .. .. . . 
5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Superficie ...... . . 
3 ........... .. . 
5 ........... . . . 
Superflcie 
5 ... 
Superficie ..... . .. ... ... . . 
3 
5 ..... 

CONCENTRA(AO EM mg/I 

19,6 
18,7 
32,0 
19,0 
17,3 
16,4 
21,2 
24,2 
27,4 
15,6 
14,8 
9.1 
9.1 

11,0 
16,2 
7.8 
7.0 
4,0 
5,6 
2,2 
2,0 
2,7 
2,8 
1,6 
1,9 
1,4 
1,6 
1,7 
0,7 
2.9 
2.1 
2,1 
2,9 
2,1 
I.3 
1,7 
2,9 
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c) Zona de influcncia estuarina. 
Ha urn aumen to da coneen tra~iio de mate· 
rial em suspensao, principa lmen te nas pro· 
fu ndidades maiores , indican do uma intensa 
sedimenta~o dos componen les da carga de 
suspensao que nao foram decanladas no se· 
tor norte e suI. 
Essa coneenlra~ao pode ser aeompanhada 
na TABELA 4. 

TABELA 4 - Material em suspensao na zona estuarina (see~ao IV). 

ESTA<;AO 

IA( IV) ...... . . .... . 

3A ( IV) ............. . 

4A(lV) ............... . 

SA ( IV) ............... . 

8( IV) ... . ........... . 

10(lV) ..... .. . . . ... . .. . 

"(IV) ........ .. .... . . . 

PROFUNDIDADE EM METROS 

Superficie ....... . 
5 . . . . . . . 
Superffcie ...... . ... .... .••. 
3 ...........• . ...•••..•.. 
6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Superfieie ...••....... 
5 . . . . . . . . . . . • • . . • . . . . . • . . 
8,5 . ... 
Superficie 
9 ... . ... .. .. . ... . ..... .. . 
Supcrficie ............ . .... . 
12 ...............•....... 
Superffcie ..... . .... ..... . . . 
7 ........ . .... . . . ....... . 
14 . ... .. . 
Superficie 
7 ............ .... ..... .. . 

5.2. Observa¢es sobre a di s tribui~o da salinidade 

A distribuiyao da salinidade esta em estreita 
rela~ao com as eondiyOes de cireulayao das aguas. 

Soma·se a iSIO a falta de sinoptieidade da 
amostragem, indieando a eonveniencia de faze~ 
urna earaeteriza~ao de tipo estatislico. Com essa fl· 
nalidade foram fei tos os his logramas de classes de 
salinidade para os niveis de superffcie, 4111 e fundo. 

As salinidades observadas {em %) nas sec~Oes 
tern os seguintes limites de varia~o: 

CONCENTRA~AO EM mg/ I 

3.4 
1.2 
9.0 
5.6 , 
5. 1 
6,5 
4,2 
6.5 

32,8 
4,2 
6,7 
1,8 
6,8 

16,8 
2,8 
6.7 

T ABELA 5 - Limites de varia~o de salinidade observados nos cruzeiros LP 0 1 , LP 03, LP 04 e LP 05 . 

SEC~AO CRUZEIRO SUP 4m FUNOO 

LP 04 0 - 1.6 0 - 1,4 0 - 1,8 

II LP 03 0 - 5.0 0 - 5,0 0 - 12.0 

II I LP 01 0 - 3.0 0 - 3,0 0 - 3,0 

II I LP 05 4,5 - 10,5 5,5 - 10,5 6,0 - 10,5 
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Nota-se que embora a parte mais meridional 
cia lagoa possa usualmente ter aguas quase doce, 
em outras oportunidades, ha valores de salinidade 
relativamente altos_ A mudant;a de saliniclade na 
sect;ao III e a maior de todos. Nos casos em que a 
salinidade e relativamente alta, a moda cia distri
buit;ao indica claramente 0 efeito cia entrada de 
aguas salgadas nas zonas mais profundas. Tambem 
nestes casos (maior salinidade) a variabilidade rela
tiva em profundidade assinala condit;Oes de predo
rninante mistura vertical ou seja, que h<i urn predo
minio de a1tas velocidades de fluxo (Figura 8 C 9). 

o nive! dos 4 metros mostra que em todas as 
seCt;Oes 0 intcrdmbio vertical e rclativamente ati
vo, isto indicaria que as condiyoes de movimento 
existem em todas as areas da Lagoa. 

Como as histogramas provem de amostras 
com diferenyas ternporarias apreciaveis (ate 3 ou 
mais dias), e sintetizam a variabilidade da secyao e 
conveniente recorrer a perfh dc caniter mais simul
taneo temporalmente falando. 

A variat;30 de salinidade na secyao III e como 
seria de esperar maior nos S e menor no N, a gra
diente meridional e rnais marcado no caso de sal i
nidade alta e pareceria que 0 fluxo de aguas e 
maior para a cabeya meridional da secyao " , 0 que 
coincide com a relativo estreitamento da mesma. 
A variayao transversal de salinidade, na secyao III 
aparece diferente nos casos de baixa e alta salinida
de. No primeiro caso a salinidade cresce para Leste, 
e no segundo aconlece 0 inverso au seja decresce 
para Leste, sendo no caso de superficie uma varia
yao em decrescimento mais regular que no fundo. 
As indieayOcs do campo de movimento sao insun
cientes como para afirmar se 0 efeilo tern uma ex
plicayao dinamica. 

Na secyao II a salinidade cresce para Leste 
tanto na superficie como no fundo. Entretanto a 
variayao meridional de salinidade e marcadamente 
mais acentuada que na secyao Ill. 

Na secyao J a salinidade decresce para Leste 
no perm .transversal e no sentido meridional cres
ce levemente para a Sui mostrando semelham,:a 
com a variayao espacial da secyao III e nao da II . 

Urn registro de estayio feito em um intervalo 
de 24 horas, em situayao de relativa estabilidade 
do vento fornece uma boa ilustrayao sobre a mu
danya no sentido meridional, no perfil de salin ida
de (Figura 10). Observa·se uma estratificayao leve 
e moderada nas seCYOcs III e II , com condiyoes de 
homogeneidade oligohalina na secyao I. Para 0 nor
te da estayao indicada na secyao I. a salinidade va· 
ria a teores mais baixos e nul os. 

5.3. Observayoes sobre a distribu.i~o de tempera
lu~ 

Para esta variave! se trayaram tam bern perfis 
meridionais transversais e medias espaciais. 

Todos os perns meridionais indicanl uma ten· 
dencia geraJ a urn [eve decrescimo de temperatura 
de N a S. Os perfis transversais mostram diferenyas 
entre a secyiio I, II e III. Nas duas primeiras existe 
urn gradiente positivo leve para Leste, entretanto 
na sec~ao III , tanto no perfil de Primavera como 
no de Invemo 0 gradiente para Leste e ne~tivo 
tanto em superficie como no fundo (Figura II). 
Nesta secyao 0 perfil na parte oeste corresponde a 
menores profundidades. Porem apesar das condi
yiles de insolayao terem sido diversas nos perfis das 
autras sec~Oc.s e pode-se suspeitar efeito diumo 
nestl secyao III , essa difereny3 deveri3 ser reanali
sada em vinculay30 com a influencia do escoamen
to do rio Camaquii. 

Na secyao III onde se tem comparayoes entre 
Primavera e Inverno, nota-se uma difereny3 nas 
temperaturas medias espaciais que em superficie e 
fundo chegam a ordem dos IOoC aproximadamen
to. 

Como as temperaluras, as diferellyas de salin;
dade, sao mais homogeneas e de pequena Yariayao 
entre secyi'>es, pode-se dizer que entre as estayoes 
extremas a temperatura das aguas tem mudado de 
uns II °c a 25 0C. Embora esses val ores careyam de 
peso estatistico, coincidem aproximadamente com 
os limites estudados por outro autor (Closs e Ma
deira, 1968), segundo as observayoes de maior pe
rlodo de duas estayOes nxas (uma na barra e outra 
no porto de Rio Grande). 

~ de interesse, talvez por ser a unica detenni
nayiio aproximadamente sin6ptica da temperatura 
de superffcie da Lagoa, a registrada no v60 do dia 
29 de maryo de 1979. Infelizrnente 0 temlometro 
infra-vermelho teve interrupt;Oes na Liltima secyao 
(III) . Segundo as observayoes realizadas nota-se 
(Figura J 2) que 0 campo de temperatura e bastan
te unifomle e que existe urn leve gradiente meri. 
dional negativo no sentido N-S, sendo portanto a 
embocadura do Gualba de um pouco maior tempe
ratura, e que tambem existe nas secyoes I e II um 
leve gradiente transversal negativo de Oeste pam 
Leste, de I1mito maior significayao que qualquer 
dos outros. Esta regiao coincide com a emboca. 
dura do Camaqua, mas como a observayao prece
deu e coincidiu com a hora de falha do temlome
Iro, as medidas devem ser consideradas como duYi· 
dosas. E de interesse notar que os conlmstes ter
micos das superffcies lerra..agua, onde esta podia 
seT compamda, variaranl entre 3,90 C e 8,70C. 
Este corresponderia a urn dia de Outuno com pou. 
ca insolayao devido a cobertura total de nuvens e 
chuvas. Porem da uma ldeia da razao da forle in
tensificayiio do NE sobre a Lagoa no per{odo l11ais 
quente do Vedo. 
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5.4. Observa~Oes sobre a variaf30 de turbidez 

A turbidez muda segundo a posi~ao geogroifica 
na lagoa, e dentro desta, de acordo com 0 predo. 
minio da intrusao de aguas marinhas ou do escoa· 
mento nuvial. Na se~ao I hoi uma rei at iva maior 
turbidez. Na se~ao II, zona intennediaria os Iimi· 
tes de variayao podem ser tao amplos como na III. 
Nesta a innuencia das penetra~iks de aguas mari
nhas que c muito maior que nas outras, leva a vaJo
res de transparcncia do disco de Seechi da ordem 
dos 6m ou mais. Nestes casos de baixa turbidez. 
tem·se notado zonas de contraste de cor bem dis· 
tint as. Nas proximidades do Guafba e do Cama· 
quli' pode·se notar a innuencia de seu desague car· 
regado de sedimentos, pela redu~iio de transparen· 
cia , ainda nos casos de maior salinidade(Figura 13). 

A varia~ao vertical de turbidez tem sido usual· 
mente Ires tipos de perfil . Nos casos de baixa 
transparencia (Disco Secchi aprox. menor de 
1,00m) a varia~o maior produzia·se no primeiro 
metro da superficic , em ouum, a mudanya maior 
era perto do fundo , no caso de alta transparencia 
a camada de agua moslra turbidez homogenea 
(Figura 14). A caracteristica de grande variayao 
no primeiro metro foi notavel n", secyao I. Isto in· 
dica que a variayao de refletancia que se produz 
neSles casas e que pode ser aproveitada na obscr
va~io de fotografia de satelites. forneeed boa in· 
fomla~;io sobre 0 movimento superficial das aguas. 
Nas situa~oes de variayao maior, perto do fundo 
tinha·se urn aumcnto abrupto de turbidez ou di· 
minui~fo significaliva da mesma. Na primeira si
luayao era indicativa de alta velocidade de corren
te, na segunda, havia indica~oes diretas ou indire. 
las de baixa ou nuia corrente associadas com fun. 
do de lama e lama arenosa. Em alguns casos em es· 
ta~Oes sucessivas, afastadas em 5 milhas nauticas se 
pmduzira varia~ao na turbidez no fundo , eviden. 
ciando assim as diferen~as locais na circuIa~o das 
aguas. 

5.5. Campo de movimento 

As caracteriza~Oes que seguem devem conside· 
rar-se como parciais ja que varias r3ZOes impediram 
uma observa~o intensiva deste import ante aspecto 
do eSludo. As medidas foram feilas com embarca
~o ancorada e usaram-se amostragens pontuais de 

registro instantineo, assim como em oul.ras opar
tunidades utilizou-se diferentes corpos de deriva. 

As frequencias que se indicam na Tabela n9 6 , 
correspondem as observayiks em cada se~ao, con
siderando s6 aquelas em que a velocidade era dife· 
rente de zero e nao ao total das observa~iks. Nessa 
tabela a indicayao de gradientes de velocidade posi
tivo corresponde a velocidades de correntes cees· 
eentes com a profundidade, e negativo ao oposto. 
Isto significa que houve crescimentos e decresci
menlOS da velocidade com 0 aumento da profundi
dade. Na referencia, a divergencia maior ~ue 900 , 

ou convergencia iguaJ ou menor que 90 , e uma 
compara~o da dire~o do sentido para onde se di
rige a corrente com a do vento, ou seja, indica 
coincidencia aproximada ou nilo entre ambos flu
xos (atmosf«!rico e hidduIico). 

NOla-se que na secyao I, predominam corren
tes que decrescem em profundidade ou mudam 
alternativamente a maiores ou menores velocida
des. No cutanto nas se~Oes II e III as mais fre
quentes sao as correntes de valores variaveis em 
mais e menos velocidades, outrossim que sao 
maiores os casas de correntes que crescem com a 
profundidade. Talvez esta ultima esteja indicando 
a maior frequencia cia intrusao salina nas camadas 
baixas frente a urn escoamento superncial fraco 0 

que usualmen te acontece nas sec~6es mencionadas, 
II e III. Precisamenle as amostragens correspon
denies a estas se~Oes indicaram para a sec~ao II 
salinidades ate 12% no fundo e de 10,5% lambem 
para 0 fundo na sec~ao III, assim como ventos fa
voraveis a represamento de aguas doces. 

Com respeito a ayao dos ventos sobre a circu
la~ao clas aguas da Lagoa, cujos estudos tern sido 
feitos tambem por oulros autores, acha·se que nas 
oporlunidades dos cruzeiros nas secyaes I e II hou
ve coincidCncia entre a dire~o geraJ do vento e da 
corrente em superficie . A se~ao III entretanto 
apresenla uma anomaJia: hi preponderancia de 
correntes que apresentam divergencia nOlavel no 
angulo de dire~;io com 0 vento. Este fato que deve 
ser ainda mais pesquisado uma vel que as influen
cias hidraulicas nessa area sao notaveis, devido a 
proximidades da atyio estuarina e ao desague do 
rio Camaqua. 

TABELA 6 - Frequencia de tipos de perfis de ve\ocidacie de corrente e divergencia, com rela~ao ao vento. 

PERFIL(%) DlRE~AO (%) 

ANGULO DE ANCULODE 
POS ITIVO MISTO NEGATIVO DIVERC£N. DIVERC£N· 

CIA < 900 CIA> 900 

6 47 47 7S 2S 

II 24 71 5 88 12 

III 15 7S 10 2S 75 
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TABELA 7 - Frequencia de classes de vclocidade de corren te na superficie e no fundo. 

SUPERFICIE (%) FUNDO (%) 

SEC(:AO 
VEWCIDADE ( ) 

0 - 5 22 

5 - 10 17 

10 - IS II 

15 - 20 39 

20 - 25 6 

25 - 30 

30 - 35 5 

35 - 40 

40 

Esta Situay30 se repete para a sec~o I onde 0 
eseoamento do Guatba e da Lagoa do Casamento 
impOem condiyeles especiais. Precisamente deve 
ser investigado se aquelas divergencias com res· 
peito ao vento se focalizam, apenas em ce rtas 10-
calidades. 

Assim mesmo haveria indicayao de macro·tor
velinhos nas zonas de diverge-ncias. Esta situayao 
seria concordante com resultados de Bonilha 
(1974), que fez um modelo matematico da cil· 
cula~o na Lagoa, most rando aqueles produzidos 
com vent os do NE. Tambem Hen (J977), indica 
uma circulay30 com vortices segundo anal ises indio 
retas por meio de fotografias de sateli tes. Igual· 
mente Delaney (1965) indica tipos de circulayao 
posslveis segundo a fonnayao de esporoos que assi· 
nalariam algumas circula~oes complexas. 

Na Tabela n'? 7 a moda das velocidades de cor· 
rente em superficie esta numa faixa de 10 a 20cm 
s-l para as sccyOes em geral. Para 0 fundo esses Ii· 
mites sio mais amplos, indo de 0 a 20cm S-l. As 
velocidades mais altas na superfkie e no fundo 
tern sido achadas nas sccyoes II e Ill. Enquanto a 
secyao I maslra em superficie predominancia de 
velocidades fracas e de 15 a 20cm s- l em super· 
flcie e fun do. 

Admite·se que a velocidade media de corrente 
eseoando para a cabeya estuarina e de uns lOem 
s-1 e se a circulay30 das parcel as de aguas fosse 
scm impecilhos, 0 percurso das mesmas na Lagoa 
seria de uns 21 dias. 

" 
9 

14 

32 

14 

27 

4 

III " III 

13 50 5 15 

15 32 9 

25 20 5 22 

22 · 20 32 15 

7 I I 15 

5 10 12 

5 3 

5 10 3 

3 5 6 

Devido as inccrtezas de medidas dos aparelhos 
suspensos de embarcayOes e nao terem sido fun· 
deadas com duas Mcoras assim como as limita~?>es 
do equipamento original os valores e direy<:ies das 
obscJVay?>es de correntes feitas deve-se considerar 
como aproximadas. 

5.6. Nutrientes 

A reserva nutritiva, em media, pode ser consi· 
derada, para as es t~Bes estudadas (Primavera eVe· 
rao), como fraca (teores inferiores a lJ.lgat /.2 e de 
N-N03 e P-P04) , devido provavelmente a uma as· 
similay30 velos produtos primlirios. Como se com
prova pelos altos val ores de materia organica que 
pode atingir, em certos lugares mais de 80% do se· 
tOf. Pocem, no rio Guatba, perto de Porto Alegre 
os valores encontrados para os nitratos (21 ,4~at/.2) 
e sobretudo para os fosfatos (I 0,2pgat/l!) tern uma 
origem nos lanyamentos domesticos da cidade. 

Ao sui da area estudada, as concentra~?>es de 
Inverno em nutrientes, ficam fracas , mas os altos 
valores em amonia (ate 4,3 at. N-NH4 /£) explica. 
riam urn initio da fase de regenerarroo dos nutrien. 
les por condirroes redutoras das aguas de fun do. 

6. COMENTARJOS GERAIS 

A pesquisa iniciada mostra a necessidade de 
ampJiayao e a prinleiJ3 fase vai ser ence rrada em 
marr;o de 1980. Os dados obtidos. dos quais se tern 
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feilo uma analise preliminar, indicam que a maior 
dificuldade COnSiSlira na oblenc;ao de informac;ao 
que possa ser de ulilidade simuhanea. Se bem que 
em alguns campos de trabalho a periodicidade de 
mudanc;a ",io oferece problemas de que a amostra
gem seja feita sucessivamente ao longo do tempo, 
na maioria dos casos, isto e urn inconvenienle para 
a correta des.cric;ao OIl interpretac;ao dos fenome-
nos. 

Essa caracterizac;ao se aplica especialrnente a 
nosso caso de estudo. 0 sensoriamento remota, 0 
estabelecimento de esta¢es Hxas e estudos parti
!o":uJarizados de detalhe em areas ou intervalos de 
tempo restringido, podem ser especialmente uteis 
a Hm de se obter urn melhor conhecimento. 

7. OBSERVA~OES 

o paragrafo sobre nutrientes correspondem a 
urn estudo preliminannenl_e realizado pelo Prof. 
Dr. Roger Kanlin da Base Oceanografica Atl3.ntica 
(FundaciIo Univenidade Rio Grande). 

Muitos dos calculos e an3.lises preliminares ne
cessa rios para es tes comenta rios foram realizados 
pelo Ce610go Sr. Paulo de MeUo (Centro de EsIU
dos de Geologia Cosleira e Oceanica - CEool 
UFRGS). 

S. AGRADECIMENTOS 
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