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Resumo: As capturas fluviais constituem um rearranjo de drenagem em que ocorre a transfer°ncia de fluxo e §rea de 
contribui«o de uma bacia hidrogr§fica para outra. Trata-se da expans«o de um sistema hidrogr§fico em detrimento de 
outro, movida pela vantagem erosiva adquirida por fatores como: gradiente topogr§fico, litoestrutura, regime 
pluviom®trico e n²vel de base. Na regi«o Sul do Brasil constatou-se uma din©mica incomum de capturas fluviais entre 
as bacias hidrogr§ficas dos rios Uruguai e Iguau (sub-bacia do Paran§). Na §rea da Serra do Espig«o, divisor entre as 
duas bacias hidrogr§ficas, foram identificadas capturas fluviais para ambos os lados, mas sem que fosse poss²vel 
identificar uma bacia agressora e uma v²tima. O presente estudo investigou a ocorr°ncia de piratarias fluviais na §rea, 
buscando identificar os fatores respons§veis por essa din©mica an¹mala. Com o mapeamento das capturas fluviais por 
sensoriamento remoto, e a posterior valida«o em trabalho de campo, verificou-se que de fato h§ capturas fluviais 
para ambos os lados do divisor sem clara defini«o de qual seria a bacia hidrogr§fica mais agressiva. Uma an§lise dos 
perfis longitudinais dos canais envolvidos nas capturas possibilitou a identifica«o de um controle local na rede de 
drenagem. Este controle corresponde a um limite litoestrutural entre duas unidades geol·gicas ï basaltos do Grupo 
Serra Geral e arenitos da Forma«o Botucatu- que estabelece um n²vel de base local nos afluentes do rio Iguau 
(Paran§). Dependendo da posi«o geogr§fica deste n²vel de base, os canais que drenam para a bacia hidrogr§fica do 
rio Iguau (Paran§) se tornam mais ou menos agressivos do que os que vertem para a do rio Uruguai e por isso 
capturam ou tem §reas capturadas pela bacia hidrogr§fica vizinha. Por esta raz«o, n«o ® poss²vel identificar uma bacia 
que esteja unicamente agredindo e tem-se de fato uma m¼tua disputa entre as bacias hidrogr§ficas dos rios Uruguai e 
Iguau (Paran§). Este fato destaca a import©ncia dos n²veis de base locais para os processos de pirataria fluvial. 

Abstract:  Stream capture is a drainage rearrangement where a flux transference occurs and a contribution area from a drainage 
basin is incorporated to another. It is about expanding a river system over another one, caused by erosive advantage 
earned by conditioning factors such as lithostructure, pluviometric regime, topographic gradient, and base level. 
However, in the southern region of Brazil, a rare dynamic of stream piracy was verified between the drainage basins 
of the Uruguay and Iguazu (Paran§) rivers. Stream captures were observed along the Serra of Espig«o, part of the 
drainage divide between the two basins. Still, it was not possible to identify which basin was advancing over the 
other. This paper investigated the occurrence of stream captures, identifying which factors are responsible for this 
atypical stream dynamic. Mapping the stream captures by remote sensing and further validation with field work, it 
was verified that there is stream piracy for both sides of the drainage divide. Still it is not clear which basin is 
behaving more aggressively. A longitudinal profile analysis of the channels involved in the stream captures showed a 
local control in the drainage network. This control sets a local base level to the Iguazu river tributaries. It indicates 
the lithostructural limit between two different geological units: the Serra Geral group basalts and the Botucatu 
formation sandstones. Depending on the geographic location of this base level, channels that drain to the Iguazu 
(Paran§) river become more aggressive or less aggressive than the ones that drain to the Uruguai basin, and so they 
capture or lose area for the other basin. Therefore, it is impossible to identify a river basin that exclusively pirates the 
other, prevailing, in this case, a mutual competition between the Uruguai and Iguazu (Paran§) rivers basins. This fact 
highlights the significance of local base levels to promote stream capture processes. 

Keywords: Stream Capture; Drainage Rearrangement; Local Base Level; Knickpoint Retreat; Brazil. 

 

 

1. INTRODU¢ëO 
 

O processo de rearranjo da rede 

drenagem por meio de capturas fluviais ® 

caracterizado pela expans«o de um sistema fluvial 

em detrimento de outro. A captura ocorre pela 

a«o de um ou mais canais de maior poder erosivo 

que avanam sobre o divisor hidrogr§fico e 

capturam canais fluviais e §reas drenadas da bacia 

vizinha (B , 1995). A tect¹nica, o regime 

pluviom®trico, a resist°ncia litoestrutural, o 

gradiente, e os n²veis de base locais e gerais 

constituem-se como os fatores respons§veis pela 

ocorr°ncia deste processo (S , 1991; 

T , 2004). Entretanto, o desenvolvimento 

do processo de captura fluvial ® raramente 

observado ¨ escala de vida humana (S  et al., 

2018). Sendo assim, os estudos acerca dos 
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rearranjos de drenagem visam identificar 

processos que ocorreram no passado e que s«o 

reconhecidos atrav®s das geoformas que deixaram 

na paisagem como, por exemplo, cotovelos de 

captura, vales secos, vales superdimensionados, 

baixos divisores, dep·sitos sedimentares fluviais 

em interfl¼vios, entre outros (B , 1995). 

Contudo, principalmente em regi»es de clima 

tropical ou subtropical ¼mido, essas geoformas 

s«o dif²ceis de encontrar, pois ap·s se efetivar a 

captura fluvial, elas tendem a ser rapidamente 

erodidas, destru²das e descaracterizadas (C  

et al., 2013; S  et al., 2018). 

Nesse contexto, uma s®rie de ²ndices 

morfom®tricos como ²ndice ɢ e M®tricas de 

Gilbert, vem sendo desenvolvidos para, 

indiretamente, aferir se um divisor hidrogr§fico 

est§ em equil²brio (sem tend°ncia aos rearranjos 

de drenagem) ou desequil²brio (com tend°ncia ¨ 

ocorr°ncia de rearranjos de drenagem). Graas ¨s 

dificuldades de se encontrar as evid°ncias de 

campo, ou seja, as geoformas que comprovam os 

rearranjos de drenagem, esses ²ndices 

morfom®tricos t°m se tornado populares nos 

estudos acerca da mobilidade dos divisores 

hidrogr§ficos. No entanto, assim como outros 

m®todos, possuem as suas limita»es relacionadas 

a escolha e qualidade dos dados de entrada. Al®m 

disso, tais ²ndices respondem mais sobre uma 

tend°ncia presente-futura de mobilidade do 

divisor, n«o sendo muito confi§vel para din©micas 

passadas (W  et al., 2014; W  et al., 

2017; F   W, 2018). Por isso o 

reconhecimento em campo das geoformas 

indicativas dos processos de rearranjo de 

drenagem (B , 1995; C  et al., 2013), 

por mais dif²cil que seja, ainda ® o m®todo que, 

com segurana, comprova a ocorr°ncia destes 

processos.  

Apesar da dificuldade em comprovar os 

rearranjos de drenagem, principalmente em 

regi»es ¼midas, estudos desenvolvidos nos 

¼ltimos anos t°m apontado que as capturas 

fluviais s«o comuns e relevantes para a 

compreens«o da morfog°nese do territ·rio 

brasileiro (S  et al., 2012; C  et al., 

2013; N , 2013; R  et al., 2018). 

De forma geral, o n²vel de base se apresenta como 

o principal fator condicionante do processo, 

principalmente em meso e macro escalas. Esse 

fato ® bastante observado nos casos das grandes 

bacias hidrogr§ficas continentais brasileiras que 

perdem §rea para as pequenas e m®dias bacias que 

drenam diretamente para o Oceano Atl©ntico, 

contribuindo para o recuo da escarpa de margem 

passiva Sul-Americana em dire«o ao interior do 

continente (S  et al., 2018). Entretanto, o 

processo de migra«o de divisores hidrogr§ficos ® 

complexo. Na regi«o Sul do Brasil, S  et al. 

(2018) comprovaram a exist°ncia de capturas 

fluviais na §rea do tr²plice divisor hidrogr§fico 

entre as bacias dos rios Itaja²-Au, Iguau 

(Paran§) e Uruguai. Nesse caso, a bacia do rio 

Itaja²-Au por ter trajeto mais curto e ²ngreme at® 

o Oceano Atl©ntico, possui maior poder erosivo e 

pirateia as §reas drenadas pelas bacias dos rios 

Uruguai e Iguau (Paran§). Paralelamente, entre 

as bacias Uruguai-Iguau (Paran§), na regi«o da 

Serra do Espig«o em Santa Catarina, tamb®m 

foram observadas capturas fluviais (S  et al., 

2018). Estas aparentavam ocorrer nas duas 

dire»es: tanto a bacia hidrogr§fica do rio Uruguai 

pirateava para si §reas da bacia hidrogr§fica do rio 

Iguau (Paran§), quanto o processo inverso 

tamb®m acontecia. Logo, n«o foi poss²vel 

identificar claramente a expans«o de uma bacia 

hidrogr§fica em detrimento da outra. 

Diante do fato incomum descrito por 

S  et al. (2018) na §rea da Serra do Espig«o 

onde h§ ind²cios de rearranjos de drenagem e n«o 

h§ aparente preval°ncia de uma bacia hidrogr§fica 

sobre outra, abre-se a necessidade de um estudo 

mais aprofundado nesta regi«o. Neste contexto, o 

presente estudo objetiva verificar se de fato h§ um 

equil²brio erosivo entre as bacias dos rios Uruguai 

e Iguau (Paran§) e, se sim, por qual raz«o esse 

equil²brio ocorre. Para tanto, procurou-se 

identificar em campo as geoformas que 

comprovam os processos de rearranjo de 

drenagem e verificar se de fato h§ capturas 

fluviais nos dois sentidos. A op«o por este 

m®todo se deu em raz«o de que, embora as provas 

de campo sejam geralmente raras e muitas vezes 

mal preservadas na paisagem, quando encontradas 

constituem evid°ncias realmente capazes de 

comprovar este complexo processo. 

 

 
2. ĆREA DE ESTUDO 

O divisor hidrogr§fico estudado situa-se 

ao longo de toda extens«o da Serra do Espig«o, na 

regi«o norte do estado brasileiro de Santa Catarina 

e, em linhas gerais, subdivide a norte os afluentes 

do rio Iguau (Paran§) e, a sul, os do rio Uruguai 

(Figura 1A e 1C). A §rea ® bastante homog°nea 

em termos litol·gicos, sendo totalmente embasada 

pelas rochas bas§lticas do Grupo Serra Geral 

(Figura 1B) (N  et al., 2011). Logo abaixo, 

est«o as rochas sedimentares do Grupo S«o Bento, 

cuja ¼ltima se«o estratigr§fica ® composta pelos 

arenitos da Forma«o Botucatu, seguidos das 

rochas sedimentares da Forma«o Rio do Rastro 

(S  et al., 1984; M , 1997). As 

principais estruturas da §rea apresentam as 

dire»es NW-SE, NE-SW, e E-W (Z  et al., 

1987; S  et al., 1989). 
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As precipita»es s«o bem distribu²das ao longo do 
ano, com m®dias anuais de 1.600mm. Registros 
paleoclim§ticos indicam que h§ ~44.86 mil anos 
AP o clima era mais frio e ¼mido. Por®m, h§ ~28 
mil anos AP, gradativamente, ele se altera para um 
regime mais seco, cambiando mais recentemente 
(~2.6 mil anos AP) para um regime frio e ¼mido 
novamente (B  et al., 2004; P  et al., 
2019). Os solos da §rea, principalmente os 
situados nas por»es planas, apresentam maior 
desenvolvimento vertical. Devido ao regime 
clim§tico, ® comum verificar ac¼mulo 
significativo de mat®ria org©nica nos horizontes 
superficiais, e que tenham car§ter hidrom·rfico 
(V   F, 2003; P  et al., 2004).  

Fig. 1. A) Altimetria da §rea de estudo e das capturas fluviais investigadas. B) Geologia da §rea de estudo. C) Localiza«o da §rea 
de estudo.  
Fig. 1. A) Altimetry of the study area and river catchments investigated. B) Geology of the study area. C) Location of the study area.  

 Em termos geomorfol·gicos, a Serra do 
Espig«o est§ inserida na Superf²cie de Caador 
(Figura 2), que se apresenta como um patamar 
elevado (Ó 1.200m) de relevo plano a suave 
ondulado (P  et al., 2019). Nas bordas, este 
patamar ® dissecado pelos afluentes dos rios 
Uruguai e Iguau (Paran§), que apresentam seus 
vales escalonados alternando entre vales de fundo 
chato e em forma de V (S  et al., 2018). Essas 
duas grandes bacias hidrogr§ficas drenam para o 
interior do continente, at® desaguarem no Oceano 
Atl©ntico pela foz do rio da Prata.  

O atual clima ® subtropical-¼mido (Cfa) 
conforme a classifica«o de Keppen, com 
temperatura m®dia anual de 15  (I , 2012). 
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3. MATERIAIS E M£TODOS 

Para a an§lise topogr§fica da §rea optou-se 
pelo uso do modelo MDE-PALSAR de resolu«o 
espacial de 12,5 metros, obtido da plataforma da 
Alaska Satellite Facility (ASF). Os demais dados 
tem§ticos foram obtidos de bases de dados 
nacionais e estaduais dispon²veis: INDE, Epagri-
SC, SIG-SC. 

De forma a obter uma an§lise da rede de 
drenagem, foi feita a sua extra«o de forma 
autom§tica, a partir do modelo selecionado 
previamente. Para isso, primeiro foi necess§rio 
transformar o MDE do sistema de coordenadas 
geogr§ficas WGS84 para o sistema UTM 
SIRGAS 2000 zona 22S. Em seguida, foi 
utilizada a fun«o flow accumulation da 
TopoToolBox (S   S, 
2014) no software MATLABÈ. A rede fluvial foi 
gerada utilizando o m®todo D-8, com §rea m²nima 
de contribui«o de aproximadamente 0,45 kmĮ, o 
que posteriormente em campo foi validado como 
uma §rea de contribui«o condizente com a 
realidade.  

Em seguida realizou-se o mapeamento das 
geoformas de capturas fluviais: cotovelos de 
captura, baixos divisores, vales secos ou 
superdimensionados, conforme descrito por 
B  (1995). O mapeamento foi elaborado no 

software QuantumGis 3.12È, ao longo da Serra do 
Espig«o, utilizando as informa»es de relevo 
sombreado, hipsometria, rede de drenagem e 
divisor hidrogr§fico gerados anteriormente. Na 
sequ°ncia realizou-se trabalho de campo para a 
valida«o das capturas interpretadas, com a 
obten«o de registros fotogr§ficos das evid°ncias 
tanto com c©mera fotogr§fica convencional, 
quanto com uso de aeronave remotamente 
pilotada. Devido ao grande n¼mero de geoformas 
de pirataria fluvial encontradas, nesta pesquisa 
foram validadas em campo somente capturas 
fluviais em rios de ordem dois ou maior, segundo 
o m®todo de hierarquiza«o de S  (1957). 

Com as capturas fluviais identificadas, foram 
ent«o gerados os perfis longitudinais dos rios 
capturadores e dos rios capturados. Para tanto foi 
utilizada a fun«o profile tamb®m da 
TopoToolBox (S   S, 2014) 
no software MATLABÈ. Em seguida, foi feita 
uma an§lise comparativa entre as quebras de 
gradiente (knickpoints), identificados nos perfis 
longitudinais com as informa»es litoestruturais 
contidas no mapa geol·gico da §rea. Por fim, 
foram calculados os gradientes m®dios dos canais, 
considerando a amplitude altim®trica em metros 
por quil¹metros percorridos. 

Fig. 2. Perfil topogr§fico geral da §rea de estudo. Na figura est§ evidenciada a Superf²cie de Caador, em altitudes m®dias que 
aumentam gradualmente de oeste para leste. Tamb®m est«o destacados os fundos de vale em V e de fundo chato. 
Fig. 2. General topographic profile of the study area. The figure shows the Caador Surface, at average altitudes that increase gradually 
from west to east. The V-shaped and flat-bottomed valley are also highlighted. 


