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Abstnlct-The analysis of LANDSAT-MSS images and aerial photographs show a capture of headwaters ofCamaqua river by 
Jaeui river. at about 54°W longitude and 31ft S latitude. This eapture ocurred 15 km northwest of Luvras do SuI. The area of 
capture has dimensions of about 30 kID' . Elbows of eapture and barbed tributaries of the Jaeui river provide this evidence 
and indicate that the Camaquii river was shonencd about 6 km. This capture probably has occurred in the Neogene, whcn 
erosion is belived 10 have started in peripheric depression of Rio Grande do SuI. Ficld work is needed 10 idcmify deposits thaI 
should provide more clues to the nature and timing of this capture. 

Key words - capture. remole sensing, barbed drainage. 

INTRODUI;AO 

A captura de urn rio (capturado) por outro 
(capturante), ocorre quando a drenagern conlrolada por 
certo nivel de base invade a drenagem adjacente com 
nlvel de base mais elevado, desviando parte dos ca~ 
nais desse rio para a sua bacia h.idrognffica. 0 ponto 
onde se da a captura denomina~se cotovelo de captu
ra. Na faixa de captura, devido ao desvio dos canais 
capturados, forma-se 0 padrao de drenagem ortogonal, 
denominado barbed ( Lauder 1968). 

Summerfield (1991) argumema que a captura 
de rios e urn importante processo no desenvolvimento 
da drenagem em geral. As capturas ocorrem quando 
rios erodem mais agressivamente do que outros adja
centes e captam parte da descarga desses por intersec-
9ao dos seus canais. A grande taxa de erosao dos rios 
capturantes pode se dar devido aos seus maiores gra
dientes-descargas, bern como pelo fato de erodirern 
paeotes de baixa resistencia, ou pela combina9ao des
ses fato res. 

Hausmann (1962) e Ab'Saber (1969) mencio
nam a ocorrencia de provaveis processos de captura 
nas redes de drenagens do Rio Grande do SuI. 
Willwock & Tomazclli ( 1995) assinalam inversoes 
de sentido de escoamento, sem no entanto comprovar 
a realidade dos processos. 

Esse artigo dcsenvolve a metodologia conven
cional de analise de prodUlos de sensoriamento remo
to, especificamente imagens orbitais de pequena es
cala do sistema LANDSAT e fotografias aereas de 
escala media, dirigida a pesquisa do processo de cap
tura ocorrido nas cabeceiras de duas importantes ba-
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cias hidrogrMicas do Estado do Rio Grande do Sui , a 
bacia do Rio Jacuf (caplUrante) e a bacia do Rio 
Camaqua, (capturada). 0 processo e identificado em 
afluentes das duas bacias e ocorre entre 0 Rio Vacacai 
(capturante), pertencente a bacia do Rio JacUI e os 
arroios Camaqua do Jaques e Hil.ario (capturados), 
pertencentes a bacia do Rio Carnaqua (Fig. 1). 

AS EVIDENCIAS DO PROCESSO DE CAPTURA 

A identifica9ao do processo de captura foi feita 
pela analise da rcde de drenagem regional em uma 
imagem LANDSAT, de junho de 1976, sensor MSS, 
banda 7, na escala 11500.000, pela detec9ao de ano
malia de drenagem de um dos tributarios do Rio 
Camaqua, 0 Arroio Hilario que, em rela9ao a dois 
outros afluentes paralelos, arroios Jaques e Lavras, 
apresenta encurtamento, sugerindo 0 processo de cap
turade ramos do Arroio Hilario pelo Rio Vacacaf, aflu
ente do Rio Jacuf em A (Fig. 2 ). 

A verifica9ao dessa fe i9ao anomala direcionou 
a pesquisa para 0 estudo detalhado da rcde de drena
gem na faixa da provavel captura, em fotografias ac
reas, escala 11110.000, datadas de 1975. Foi analisa
do 0 eSlereopar 367~368, com urn estereosc6pio de 
espelhos Wild, tra9ando-se em transparencia, com 0 

detalhe pemtitido pela escala, a rede de drenagem. Ao 
longo do divisor de aguas entre as bacias do Rio 
Camaqua (arroios Hilario - Camaqua do Jaques) e Rio 
Vacacaf (Arroio do Salso), ocorre 0 encurtamento do 
Arroio Hilario, avaliado em aproximadamente 6 km, 
com 0 consumo de aproximadamente 30 km~ da ba
cia, (Fig. 3). Nesta figura observa-se tambem que a 
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Figura I . Locali~ geogrMica da Area c5ludada. 

cabeceira do Arroio Camaqua do Jaques, apresenta 
marcada assi metria, com ramos curtos na margem 
confrontante ao Arroio do Salsa e ramos longos oa 
margem oposta. evidenciando que 0 processo de cap
tura altm de desviar as tributarios do Arraio Hilario, 
invadiu as nascentes do Arroio Camaqua do Jaques. 

A amilise da drenagen foi detalhada oa area C 
(Fig. 3), em fotografias aereas escala 1160000, de 
1974, triplet 18608-09-10, onde 0 tra9ado e amilise 
da redc de drenagem revelaram novas evidencias do 
proccsso de caplUra, lais como from regressivD de 
captura, cotovelo de captura e padrao de drenagem 
barbed oa fa ixa de caplUra (Fig. 4). 

Para a visualiza<j:ao concrela das fei~oes asso
ciadas ao processo de captura, descritas a panir da 
analise das figuras 3 e 4, anexa-se a fotografia aerea 
18609 (Fig. 5), onde pode-se observar: I-Bacia do 
Rio Camaqua, situ ada em urn nfvellopognifico eleva
do, aplainado. com fraca dec lividadc; 11- Bacia do Rio 
Yacacai em nivel topografico rebaixado, com fone 
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Supe,ficie de Co,IIJ1C1va - Pal.09ua __ 450m 

Supe,"'cie do Cerra do Cada,a - Neogtna __ 300m 

LinaOtnenlO de m~dia par .. 

DrenoOam lupe,f,'cie do Ctrro do Cadaia de\lradada 

Reoifl'a do Captura 

C'cIode 

Estrada 

Reler;neio a fiO. 3 

Figura 2· Contum gcomorfogenttico e morfoestrulUraI regional do pro
ccsso de caplUra, com base em imagem LANDSAT MSS 7. escala 
I:SOO,OOQ. 

decl ividade; A- COlovelo de captura; B- Drenagem 
barbed na faixa de captura. 

INFERENCIAS SOBRE A IDADE RELATIVA DO 
PROCESSO DE CAPTURA 

A idade relativa do processo de captura identi
ficado, pode ser aventada pelas rela<j:oes da rede de 
drenagem com 0 esquema das superficies de 
aplainamenlo (Desfontaines & Chorowicz 1991). 

Analisando a figura 2, pode-se cstabcleccr a rela
~ao das duas bacias hidrograficas (capturadae capturante) 
com as superffcies de aplainamento, propostas para 0 

relevo do Rio Grande do Sui, (Ab'Saber 1969.). Obser
va-se que a drenagem da bacia do Rio Camaqua tern 
suas nascentes em rernanescentes da velha Superffcie 
Cimeira de Ca<j:apava, estabelecida no Paleogeno, e flui 
na Superficie lntcrplamlltica do Cerro da Cadeia, de 
idade ne6gena. Por outro lado. a drenagem capturante 
do Rio Vacaeai nasee em rcmancseentes da Superffcie 
do Cerro da Cadeia, desenvolvendo-se em relevo rebaixa
do, resultante da erosao dessa superficie de aplainamcnto, 
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o cenano acima dcscrito e parcial mente 
visualizado na Figura 5, observando-se que a bacia do 
Rio Camaqua apresenta padrao de drenagem regional 
dendrftico, com atividade erosiva moderada em uma 
superficie com fraca dec1i vidade (Superficie do Cer
ro da Cadeia). Essa condi~ao da drenagem indica es
tagio avan~ado de evolu~ao (Desfonlaines & 
Chorowicz 1991 ), ou seja, drenagem antiga pre Su
perffcie do Cerro da Cadeia, por ter suas nascentes na 
superficie cimeira de Ca~apava. 

A bacia do Rio Vacacaf apresenta em suas nas
centes, urn padrao de drenagem paralelo-colinear 
(Desfontaines & Chorowicz 1991 ), com forte 
dec1ividadee consideTtivel a~ao erosiva. Estas eviden
cias sugerem uma rede de drenagem em desenvolvi
mento (Desfontaines & Chorowicz, op. cit.). isto e, 
drenagem relativamente nova, com idade pos Super
ficie do Cerro da Cadeia. 

Essas considera~6es indicam que 0 processo 
de captura das cabeceiras do Rio Camaqua pelas 
cabeceiras do Rio Vacacaf se deu pelo con sumo 
erosivo da Superffcie do Cerro da Cadeia, no Ne6geno, 
dentro do contexto da abertura da Depressao Peri 
fer ica Sul-rio-grandense e do desenvolvimento da 
Superffcie Inlerplanaitica da Campanha, ultima 
fase de aplainamento regional do relevo do Rio 
Grande do SuI. 

IMPLICA<;OES AMBIENTAIS 

A habilidade para identificar areas de instabi
lidade em sistemas fluviais e de valor para prevenir a 
erosao acelerada nas cabeceiras e 0 assoreamento do 
medio e baixo curso desses sistemas. Portanto, a iden
tifica~ao de areas que estao pr6ximas ao limiar de 
instabil i Ul~aO em bacias hidrognificas, e importante 
para direc ionar 0 correto uso e 0 apropriado manejo 
do solo com praticas preventivas de conserva~ao e pre
serva~ao do meio ambiente. 

A faixa de captura das cabeceiras do Sistema 
Fluvial Camaqua pelas cabeceiras do Sistema Fluvial 
Jacuf, atraves de seus afluentes. Ri o Vacacaf 
(capturante) e arroios Hilario e Jaques (capturados), 
foi identificada, indi vidual izada e caracterizada como 
uma area limite entre dois sistemas fluviais , em uma 
condi~ao de limiar de instabilidade (Shumm 1977), 
que significa succptibilidade a processos de erosao 
acelerada 

No sentido da conserva~ao desses sctores de sis
temas fluviais, sao desaconselMveis pniticas agricolas 
que removam a mala nativa cxislente na faixa de captu
ra. Caso contririo, processos erosivos acelerados podcm 
se desencadear, desestabilizando ° sistema fluvial. 
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cOIovdo de caplurn: B: vcgcla~ao an6mala em faixa de captura e drcnagcm bllrb"d). 

CONCLUSOES 

As evidencias do proccsso de captura cia<; cabeceiras 
do Sistema Fluvial Camnqua pelas cabecciras do Sistema 
Fluvial Jacui foram verificadas nos atlucntesdo Rio Vacacaf 
(capturante) e arroios Hilano e Jaques (captumdos). 

As fei~oes geomorfol6gicas identificadas que 
sustentam a realidade do processo de captura sao 0 
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truncamento c cncunamcnto das cabccciras do Ar
roia Hilario, a prescm;a de uma faixa de captura com 
drcnagcm barbed e cotovelos de captura. 

o processo de captura OCOITeu par crosao rc
grcssi va da bacia capturada pcla bacia capturantc, C5sa 

com maior declividade, ande se desenha padriio de 
drcnagem paraieio colinear em desenvolvimento. 

A captura csta associ ada a abcrtura da Dcpres
sao Pcriferica Sul-rio-grandense, e se deu pe\o consu-



mo da Supcrffcie lnterplanaltica do Cerro da Cadcia e 
concomitante mocIelamcnto da Superffcie lnterplamiltica 
da Campanha, no Neogcno. 

Na faixa de captura a rede de drenagem se en
contra cm limiar de instabilidadc, ponanlo, 0 equill
brio ecodinamico cxistcnlc entre a vegeta«;ao natural, 
05010,0 relevo e a rede de hidrogrtifica deve ser man
tido em favor da preserva«;ao do meio ambicnte. 

Presume-se que 0 processo de caplura identifi
cado nao seja urn caso particular no divisor de aguas 
entre os sistemas fluviais Jacuf e Camaqua, havcndo 
possibilidades de que 0 processo acorra em outras are
as de cabeeeira dos dois sistemas fluviais. 

Os autores propCicm que a metodologia de pes
qu isa desenvolvida nesse trabalho seja apJicada ao 
reconhceimento de novas fa ixas de caplura. 

Salicnta-se quc trabalhos de campo devem scr 
efetuados para complcmcntar os resultados Oblidos 
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atraves da melodologia desenvolvida na analise dos 
produtos de sensoriamento remolo utilizados. 
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