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Abstract - Through a llIultivariate discriminatory analysis associated to thc morphology and sedimcntary 
distribution of thc oricntal portion of Paranagua Bay, it was possible to establish the sedimentary dyna
mics that acts on it . This dynamic behaviour differs in the West portion of the Bay and Southeast from Co· 
bras Island. The general pattern of sedimcnt.ation in Paranagua Bay shows that its sedllncnts come from a 
fluvial contribution. erosion from local banks. its own basement, and mouth. and from continCIlt..1.1 shelf 
through currents flow or wavc action . 

Resumo - A partir da analise discriminat6ria multivariada. associada a morfologia c a distribuir;ao sedi· 
menl.ar da parte oriental da Sara de Paranagu(l. foi possfvcl est..1.belccer a dina.mica sedimentar atuame na 
meSilla. Essa dinarnica cohlporta-sc difercntemcnte na parte a Oeste e a Sudeste da lllta das Cobras. D 1110 ' 

delo geral da sedimentar;i!.o. na Bala de Paranagua, nos mostm que seus sedilllentos prov~m do aporte flu
vial, da erosao local de buncos, da erosao do pr6prio substrato e crn sua cntrada; da plataforma continen
tal atrav~ das oorrcntCS e ou ondus. 

INTRODUCAO 

o presente trabalho e resultado dos estudos efetua
dos pelos autores na parte oriental da Bara de Parana
gua, desenvolvido junto ao Centro de Estudos de Geolo
gia Costeira e Oceanica - CECO do Instituto de Geoci
encias da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 

As amostras utilizadas fazem parte do Projeto 
OHN/CECO e foram coletadas pela Diretoria de Hidro
grafia e Navegac;ao da Marinha do Brasil durante as 
Opera~6es LH-014n5 e LH-009n9. 

o objetivo do trabalho e 0 de apresenlar a distri
buicao dos sedimentos superficiais e sua relacao com 
a morfologia submarina da parte orienlaJ da Bala de 
Paranagua, bern como a dinamica atuante, contribuin
do desta maneira para 0 melhor conhecimento geol6gi
co dos ambientes litoraneos modernos. 

Os resultados obtidos foram embasados nas anali
ses granulometricas, associados a dinamica e morfolo
gia do fundo. 

GENERALIDADES 

As balas sao corpos de aguas rasas e salobras que 
se situam nas desembocaduras de vales fluviais afoga
dos. Esle afogamento pade ter sido ocasionado por 
uma subsidencia do continente ou ]lela elevacao do nf
vel do mar. 

A parte oriental da Bafa de Paranagua, entre Para
nagua e a Ilha do Mel, apresenta uma extensao de apro
ximadamente 25 km e uma largura de 3,6 km perfazen
do, no total estudado, uma area de 90 km2 . 

Esta area encontra-se inserida em uma pJanfcie se
dimentar quaternaria, na qual se dispersam elevac6es 

formadas par rochas cristalinas de idade pre-cambriana. 
o aparte fluvial mais importante para esta bafa e 

feito pelos rios Cachoeira, Nhundiaquara e ~~aisque i ra, 

todos com des<igue na parte mais oeste da bafa. 
A Bafa de Paranagua. sofre a influencia do oceano 

atraves da barra sudeste, localizada entre 0 Pontal do 
Sui (Ilha Guaraguacu) e a Ponta Encantada (llha do 
Mel) (F;gs. I e 2). 

A amplitude media da mare e de 0,88 m, apresen
tando valores maximos (0,98 m) na parte oeste e valo
res mfnimos (0,79 m) na parte leste da bafa. Esta e do 
ti ]}Q semi-diurna com desigualdades diurnas e com uma 

- mare secunda.ria de tres horas de semi-perfodo entre 
as sizfgias e quadraturas (OHN, 1985). 

A velocidade do fluxo de vazante e superior a do 
fluxo de enchente. Isto e devido a um represamento 
das <iguas fluviais durante a prcamar. 

Com os dados disponfveis COHN, 1985) p6de-se es
timar 0 valor da velocidade media para estas correntes; 
durante a mare enchente 0 valor e de 1,8 n6s nas sizi
gias e de 0,3 n6s nas quadraturas, durante a mare va
zante 0 valor varia de 2,7 n6s nas sizigias e de 0,5 n6s 
nas quadraturas. 

A temperatura media anual do ar e de 21,1 °C, a 
precipitacao e de 2.000 mOl por ano e 0 clirna pode ser 
classificado como' '1topical de Transicao" (Maack, 1981). 

o regime de chuvas e os ciclos de mares tern gran
de importfrncia sobre os diversos fatores ffsico-qufmicos 
que atuam na bara, ocasionando a formacao de um gra
diente hidrografico horizontal diredonado da barra pa
ra as regi6es mais internas, apresentando variac6es dia
rias de maior amplitude no ver<lo (estacao chuvosa) e 
mais estaveis no inverno (estacao seca). 

As areas mais internas, afetadas pelo aporte flu
vial , apresentam maiores variac6es do que as areas pr6-



ximas as barras, influenciadas pela agua do mar adja
cente (CBM~UFPR, 1986). 

A situacao das Ilhas de Superagui, P~as e do Mel 
juntamente com 0 desague das bacias hidrogrAficas a 
oeste; relevo topografico da costa em regia.o de c1ima 
tropical, favorecem 0 desenvolvimento de manguezais 
em quase toda a orla do Complexo Baia de Paranagua. 

A vegetacao marginal dominante e 0 "mangue 
vermelho" (Rhrizop/Jora mangle). Essa vegetacao for · 
ma urn intrincado sistema de rafzes que contribui pa· 
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ra 0 acumulo de sedimentos e serve ainda como antepa
ro ~ forca das mares e das ondas, atenuando 0 pocter 
erosivo. 

A Bafa de Paranagua, em seu complexo, fo rmou
se a partir da elevacao do nfvel do mar que teve lugar 
ap6s a ultima glaciacao pleistoc~nica. 

A profundidade media e de cerca de 5 metros. Pro· 
fundidades entre 5 e 21 m predominam ao longo do ei
xo longitudinal mediano da Safa (Fig. 1). 
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Figura I - Carta de locali~ao e baliml!lrica da po~;lo oriental da Bafa de I'aranagwi. 

DINAMICA AMBIENTAL 

A circulaCao estuarina e caracterizada par padr6es 
de fluxo estratificado, os quais tendem a reter os sedi
mentos transpartados pelos rios e a carrear para den
tro do estuario ou bafa os sedimentos detrfticos mari
nhos (Guilcher, 1967; Morton, 1972). As aguas salinas, 
par screm mais densas, fluem em dir~ao ao continen
te, par baixo da camada de agua fluvial, as quais sao 
menos densas, produzindo lUna coluna de agua estrati
ficada. 

Durante os perfodos de mare alta e nas areas on· 
de a acao das mares e moderada, a circulacao estuari· 
na e restrita as partes mais intemas da bafa, enquan
to que na parte externa a massa d'agua sera homog~· 
nea e onde predominarao os processos ligados a mares 
e ondasgeradas por ventos(Postma, 1967; Meade , 1972). 

Nos ambientes de baras ou estuarios as correntes 
de mare e as correntes fluviais residuais sao as tinicas 
capazes de erodir e transportar material de fundo. 

A penetracao da mare dinamica. durante a prea-

mar, produz a elevacao do nfvel das aguas na bara em 
direcao a montante bloqueando desta maneira as aguas 
fluviais. Corn a mare vazante as aguas marinhas reliram· 
se e Iiberam as aguas fluvia is que fluem com energia 
muito maior em direcao ao mar. Desta maneira sao ori
ginadas as correntes de descarga, cuja imporUincia de
pende do volume das aguas [1uviais bloqueadas, da am
plitude das mares e das condic6es topograficas de fundo. 

Na Safa de Paranagua, estas correntes atingem ve
locidades de 2,7 n6s nas mares de sizfgias e 0,5 n6s 
nas mares de quadraturas. 

MORFOLQGIA DE FUNDO 

A carta batimetrica (Fig. 1) nos mostra que a por· 
cao norte da Safa de Paranagua apresenta uma superff· 
de de fundo suavizada, cuja profundidade, ao norte 
da Hha das Cobras e a noroeste da nha do Mel, e infe
rior a 6 metros. A nordeste da llha. das Cobras obser· 
va·se a presen~a do Baixio do Perigo, cuja profundida-
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de e inferior a 1 metro. Ao sul desta mesma ilha a pro
fundidade e maior, atingindo as 27 metros. 

A parte central da bafa e farmada por urn canal 
de direca,o EW, que vai desde Paranagua ate a IIha Ra
sa da Cotinga, onde este se inflete para SE ate alcan
car a plataforma continental. 

A oeste da Ilha das Cobras, em dir~ao a Parana
gua, as curvas batimetricas mostram uma distribuicao 
mais regular em relacao a urn canal central cuja protun
didade pode chegar aos 20 metros. 

Na altura da llhas das Cobras e Rasa da Catinga, 

.. ..... .. 

. "' . <Ioflmpor<> O. . .. ." 
.. .. R.do. 

~ . 

o canal inflete para SE e apresenta na margem NE da 
Ilha Rasa da Cotinga uma declividade mai5 suave do 
que na margem oposta, na IIha do Mel. A situacao in
verte-se a medida que nos deslocarmos em dir~o ao 
"inlet" da bala onde a situaca,o inverte-se novamente 
ao atingir a pJatafonna continental (Corrt!a, 1988). 

Na pon;ii.o moos oeste da bala a morfoiogia do fun 
do e mais simetrica do que assirnetrica, desconsideran
do-se a Area dragada do porto. 

Oito pefis batimetricos (Fig. 3), foram travados a 
partir da carta batimetrica (Fig. 2). 

'L~A OF: GUARAGUAqU 

,,-' -,---,". 

~'\gura 2 - Carta de locali~llo dos perflS batim~tricos. , . 

o perfil A-A' localizado no "inlet" da bara apresen
la-se raso no lado WSW onde se forma 0 Banco da Galhe
ta, aprofundando-se em dire{:ao ENE, apresentando de
clividade acentuada junto a PonLa de Caraguatci (Ilha 
do Mel). 

o Banco da Galheta e formado de areias quartzo
sas associadas a material biodetrrtico. Estas areias foram 
transportadas pela deriva IitorAnea e retrabalhadas pe
la avao das ondas ocefulicas. A ac;ao da dinilmica das 
ondas e correntes de mares sao, provavelmente, as res
ponsaveis pela aus~ncia de sedimentos fmos nesta area. 

o perm B-8' localizado entre 0 Pontal do Sul (llha 
de Guaraguac;u) e Praia do Limoeiro (Dha do Mel), apre
senta uma declividade mais acentuada em seu lado 
SW e forma urn baudo, com profundidades inferiores 
a 3 metros, em seu lado NE. 0 canal dragado da bara 
localiza-se mais a SW do perm e apresenta uma profun
didade de 12 metros. Urn segundo canal, isolado, no la-

do NE e observado e apresenta uma profundidade de 
ate 13 metros. 

o perfil C-C' situado entre 0 Pontal do Poc;o (Ilha 
de Guaraguacu) e a praia do Cedro (llha do Mel), apre
senta uma depressao, que atinge mais de 20 metros 
de profundidade, pr6xirno ao Pontal do Poc;o, onde a 
declividade, no lado SW do perfil e bastante acentua
da. Esta depressao forma uma pequena bacia isolada 
recoberta por areias fmas e muitos fmas. 0 canal draga
do encontra-se na parte central do perm e apresenta 
uma profundidade em LOrno de 12 metros. Em direcao 
NE a declividade torna-se mais suave ate atingir a llha 
do Mel. 

o perfil 0 -0' locali7..ado mais a norte, entre a nha 
Rasa da Cotinga e 0 Pontal da Coroazinha (Ilha do Mel) 
apresenta-se em situaVi'!.o inversa ao perfil C-C'. A de
cljvidade mais suave encontra-se no lado SW e a depres-
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Figura 3 - PerrIS batirn~lricos da parle oriental da Bara de Paranagua. 

sao isoiada, onde a declividade e mais acentuada, en
conlra-se no lado NE do perfil. 

o perfil E-E', entre 0 Pontal da Baleia (Ilha Rasa 
da COlinga) e a Jlha das Cobras, assemeJha-se multo 
ao perfil D-D'. Este apresenta uma depressao de mais 
de 20 metros de profund idade em seu lado NE, forman
do uma bacia isolada onde predominam sedimentos sO· 
ticos grosseiros e areias muito linas. 

o perfil F-r', entre a ponta NW da Hha Rasa da 
Cotinga e Piacagueira, apresenta uma forma normal 
com 0 canallocalizado em sua parte central. 

o perm G-G' Iocalizado entre a cidade de Parana
gu;1 e a desembocadura do Rio das Ostras, apresenta
se bastante irregular. 

No lado sui do rnesmo observa-se a presenca de 
urn baudo com menos de 3 metros de profundidade. 
Dois altos sao observados sabre 0 perm: 0 primeiro ao 
norte do canal dragado, correspondente a Pedra da Pa
langada, 0 segundo a norte deste e que corresponde a 
Pedra do Mero. Estes picos estao a uma profundidade 
nao superior a 4 met.ros. Estes sao fo rm ados por sedi
mentos cascalhosos associados a areia grossa a media. 

a perm H-H', locali7Aldo entre 0 porto de Parana
gmi e 0 Pontal do Amparo, apresenta em seu lado sui 
o canal dragado e um pico em sua parte central corres
pondente a proximidade da Ilha 8igm1. Os sedimentos 
que predominam sao os siltosos, associados a areia 
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muito fina. As depressOes sao recobertas por sedimen
lOs mais lamosos. 

VARlAQAO DOS PARAMETROS ESTATIsTICOS 

Diiimetro Media (Mz) 

Este parAmetro estatfstico indica a tendl!ncia cen
tral do tamanho m~io dos graos dos sed imentos. Se
gundo Sahu (1964) 0 tamanho medio nos fomcee da
dos sabre a energia cin~lica media do agente de deposi
cao embora a mesma seja tam~m dependente da dis
tribuicao de tamanho de grJo dos materiais disponfveis 
como fonte . 

Ao observarmos 0 mapa de variacao do diametro 
medio (Fig. 4) podemos verificar a exisU!ncia de cinco 
populacoes granulomE!:t.ricas distintas ou seja: cascalho, 
areia media, areia fina, areia muito [rna e silte grosseiro. 

A popuiacao cascalho foi observada em uma Uni
ca amostra, coletada junto a Pedra do Mero, ao norte 
de Paranagmt, formada de material biodetrftico associa
do a areias quartzosas. Estes sediment.os grosseiros po
dem ser considerados relfquias ja que os mesmos encon
tram-se at.ualment.e em uma regiao de baixa energia. 

A populal;aO areia mE!:dia fo i observada somente 
na regiao da entrada da bafa, estendendo-se em dire
I;ao a plataforma continental. Estas sao constitufdas 
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Figura 4 - Varia~ao do diarnelro ml!dio dos sedimentos da po~ao oriental da Bara de Paranagud. 

de areias quartzosas com a presenca de fragmentos fi
nos de biodetritos. Esla populavao e oriunda do trans
porte litorfineo e e controlada pela energia do ambien
te costeiro. 

A populavao areia fina abrange a major parte da 
area estudada. Esta vai desde a entrada da Bafa ate a 
ponta oeste da Itha Rasa da Cotinga. A dinftmica des
ta area, menos ativa que a anterior, e controlada pelas 
correntes de mares. 

A populavao areia muito [rna localiza-se na parte 
mais oeste da area, nas proximidades de Paranagua, 
caracterizando uma zona de mais baixa energia. Em 
direcao mais para oeste a populacao silte grosseiro pre
domina. 0 material mais frno ~ trazido em suspensao 
pelos rios e pelo complexo da Baja de Antonioa, locali
zada a oeste da Bara de Paranagua, depositando-se nes
ta area peJa influ~ncia da salinidade das <1guas, atraves 
da []ocuJacao. 

Parte do material transportado pelo sistema flu
vial fica relido nas areas dos manguezais. 

Variat;iio do Desvio-padriio (d I) 

o desvio-padrao mede 0 grau de selecao de um se
dimento iodicando as []utuacOes do nfvel energetico 
do agenLe deposicional e sua capacidade de classificar 
os mat.eriais ali mobilizados. Entretanto se nao houver 
uma disponibilidade da ru-ea fonte em fomecer diferen
tes tamanhos de graos ao agente de deposicao, as dife
rencas energ~ticas do meio nao seriio retratadas no 

material acumuJado, 0 que mostra que a distribuicao 
de tamanho dos materiais da area fonte influencia, de 
certo modo, 0 grau de sel~ao dos sedimentos deposita
dos em urn dado ambiente (Sahu, 1964). 

o mapa de variacao do desvio-padrao apresenta
do na Figura 5 reflet.e com exatidao 0 processo de sele
cao a que roi submetida a area estudada. 

Os sedimentos muito bern classificados encontram
se distribuidos na parte mais leste da bafa onde a aciio 
das ondas e mares e mais intensa. 

Na parte central da area, entre a Ilha Rasa da Co
tinga ·e a llha das Cobras, os sedimentos apresentam
se bern classillcados, com a presenca de sedimentos 
pobremente classificados nas depressOes isoladas. Esta 
comporta-se como uma zona transicional. 

Na parte mais oeste da bafa a selecao dos sedimen
tos e de pobre a muito pobre, caracterizando uma zo
na de baixa energia associ ada il zona de floculacao dos 
sedimentos fmos transportados pelos rios que desaguam 
nesta area. 

De urn modo geral 0 comportamento da variacao 
do desvio-padrao mostrou-se dentro do esperado e mui-
1.0 semelhante ao encontrado em outras bafas. 

Variat;iio da Assimetria (SKI) 

A assimetria de uma distribuicao granulometrica 
traduz a posiCiio da mediana com relac;ao a m&lia arit
metica. Em urn sedimento onde temos a predominiin-
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Sedimentos sim~tricos sao observados oa parte les
te da bara, em dir~ao ao "inlet" caracterizando uma 
zona homog~nea. 

A parte central apresenta uma mistura de papula
¢es ocasionando com isso a presen~ de sedimentos 
que vao dcsde muito negativos ate multo posilivDS e 
que caracl.erizam uma wna transicionaL 

Na parte mais oeste da bafa os sedimentos apresen
tam uma assimetria predominantemente muito positi
va, tfpica de ambient.e de baixa energia. 

Somente na regiuo da Pedra do Mero e que os se
dimentos se apresentam simeLricos, provavelmente de
vida a presenca de material biodetrftico em sua compo
sieao. Estes sedimentos biodetrfticos podem ser enqua
drados como sedimentos relfquias. 

lNTER-RELAt;AO DOS PARAMETROS ES1l\TIS
T1COS 

Para uma melhor visuaii7.acaO do comportamento 
global dos paramelros estatfsticos Que caraclerizam as 
dislribuicOes granulometricas dos sedimentos do fun · 
do da cirea estudada foram conslrufdos dois diagramas 
dispersos: Media Arilmelica/Desvio·padrao e Assime· 
trialDesvio-padrao. 

Media Aritmetica/Des vio-padrao 

Este diagrama (fig. 7) apresenta uma boa distin
<:ao das zonas de concentracao dos principais grupos 
sedimentares enconLrados na Bara de Paranaguci. 
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Figura 7 - Oiagrama diSperso (M~ia aritmelicalDesvio·padrllo) 
dos sedimentos da por("oo orient-'ll da Bara de Paranagul1. 

A primeira zona acha·se represemada pelos compo· 
nenlCS areia fina de composh;ao quart7.osa com alguns 
fragmenLos de material bioclaslico. 

As areias dominantemente quartzosas apresentam 
incid~ncia no intervalo areia fina (2-3 ~) e valores de 
sclccao inferiores a 0,75 (1, na maioria dos casas entre 
0,50 e 0,20 ~, situando·se portanto no campo dos sedi
mentos bcm a muito bcm selecionados. Estes sedimen· 
tos sao caracterfsticos da zona de mais alta energia da 
Bara de Paranaguci. 

Eslas areias, por suas propriedades estatfsticas, 
sc asscmelham a sedimentos litorftneos atuais, tanto 
praiais como e6licos, 0 que pode caracterizar uma rei · 
cao lipicarnente relfquia para as mesmas. 

A segunda zona encontra-se representada pela se· 
qflt!ncia granulometrica de areia muito fina. 0 diftmetro 
med io desla zona varia de 3,0 a 4,0 ~. Os indices de 
sel~o representados por valores quantitativamente 
moderados (1,2 a 2,0 ~) indicam uma ciassificacao po. 
bre. De urn modo geral notamos que a medida que 0 

dia.metro mM io diminui, aumenta a mci classificat;<io 
do material. 

A terceira zona, bem individualizada, acha·se re
presentada pelos componentes siltes grosseiros, com 
d iamelro mMio situado no intervalo entre 4,0 e 6,5 ~. 
o fndice de scl~o mostra uma classificacao muito po. 
bre (2,7 a 3,5 ¢), 0 que indica uma heterogeneidade 
do material. Certas amostras deste grupo apresentam 
componentes biodetrfticos os quais sao provavelmente 
os responsaveis por cstas caracterfslicas. 

Des vio-padrao/ Assimetria 

As d iferentes zonas de concentracao de material, 
obtidas a partir destc granco (Fig. 8), sao bastante si· 
milares ao anteriormente descrito. 

• 
.~ ..... - . ) 

0. .... _ 

Figura 8 - Oiagrauul dispc tsO (Assimetria!Oesvio-padrJo) dos sedi 
memos da port'ao orient-'ll da Bafa de Paranagui1.. 

A primeira zona fo rmada peJas areias fmas bern a 
muito bern sclecionadas, apresentam assimetria leve
mente negativa. Algumas amostras tendem a uma assi· 
metria levemente positiva; esta e devida a presenca 
de sedimentos finos . 

A scqQ.t!ncia areia muito fina, que se apresenta po
bremente selecionada, mostra uma assimetria que vai 
de positiva a muito positiva. Isto e devido ao enriqueci
mento de finos nos sedimentos. 

A sequt!ncia sille grosseiro , que se apresenta po. 
bremente selecionada, mostra uma assimetria que vai 
de positiva a muito positiva, ocasionada pela dominan
cia de fmos. 

As caracterfsticas da distribuicao analisada, confir
rna as ideias de folk & Ward (1957) no que diz respei
to a sensibilidade da assimelria na caracteriza9io de 
ambientes. Ela scn1 negativa sempre que os sedimen· 
tos forem submelidos a um processo que lhes remova 
os finos; e sent positiva quando a sedimenta.cao fina 
dominar a grosscira devido ao baixo nfvel energetico 
ambienlal. 

ANA-USE DISCRlMINAT6RlA M\JlTIVARlADA 

o metoda utili7.ad0 e 0 da amUise discriminat6ria 



multivariada de sedimentos modemos, proposto por 
Sahu (1964), atraves do Qual podemos distinguir condi
y6es ambientais, partindo-se do pressuposto Que as va
ria~6es dos parilmetros estatfsticos de um dado sedi
mento sao concordantes com as varia~6es sofridas pe-
10 ambiente deposicional, tanto no tempo como no espaco. 

o princfpio b<1sico da analise discriminat6ria multi
variada parte das seguintes premissas: 
- Cada ambiente sedimentar pode ser caracterizado 

fjsicamente par nfveis energeticos peculiares. 
- Cada ambiente sedimentar tern flutuay6es de ener

gia dentro de certos limites crfticos as Quais podem 
variar no tempo e no espayo. 

- A "fossilizayao" das caracterfsticas de energia de 
ambiente e suas flutuay6es esw.o condicionadas a 
disponibilidade suficiente de material elastico de to
das as granulometrias selecionaveis ao receberem 0 
impacto das varia~6es de energia do ambiente. 

- Cada ambiente tern nos caracteres texturais de seu 
dep6sito um conjunto de elementos que refletem 
urn intervalo de condiC6es ffsicas. Segundo 0 que 
um apresenta e passfvel dar a ordem de grandeza 
do outro. 

Partindo dos valores dos parfunetros eSlatfsticos, 
Sahu (1964) estabeleceu f6rmulas simples atraves das 
quais e possfvei avaliar a tend~ncia apresentada par 
urn sedimento como resposta a urn determinado conjun
to de fatores fisicos atuantes sobre estes na epoca de 
sua deposi~ao. 

o princfpio analftico da anal ise multivariada consis
te em se determinar 0 ponto, expresso em valor nume
rico, da interse~ao entre dais ambientes adjacentes 
em termos de urn certo parametro. 0 ambiente, cujas 
condiy6es ffsicas mais se aproximam dos valores obti
dos, sera bloqueado no instante em que for determina
dose 0 parilmetro "Yu " tende para "YI" ou para "Y2" 
de urn conjunto "Y L2 ". 

Oeste modo foi utilizada a f6rmula proposta por 
Sahu (1964) para distin~ao entre 0 processo marinho 
rdSO agitado e fluvial: 

Y - 0,2852Mz - 8, 76040' ~ - 4,8932SK 1 + 0,0482Ka 
para: 

Y< -7,4190 dep6sito fluvial 
Y> -7 ,4190 dep6sito marinho raso agitado 

A partir desta f6rmula procuramos determinar 0 

comportamento do parilmetro "Y" para uma serie de 
amostras da Bafa de Paranagua, utilizando-se as valores 

da media aritmetica(Mz), da varianya( d ~), daassimetria 

(SKI) e da curtosis (Ka), os quais podem ser observa
dos na Thbela 1. 

o que constatamos e Que os sedimentos a partir 
da Hha das Cobras, em direyi:io ao "inlet" da bafa, sao 
caracterizados como de ambiente marinho raso agita
do, em que "~V"~ apresenta valores maiores Que -7,4190. 
Os sedimentos Que se enconlram a oeste da Ilha das 
Cobras sao representativos de ambiente fluvial, onde 
"Y" apresenta valores menores que -7,4190. 
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A partir dos parilmetros estatfsticos calcularam-se 
os valores das constantes a serem aplicadas no gnifico 
de Sahu (1964) Que possibilitou caracterizar a energia 
e fluidez do meio nas zonas de deposi~ao marinho ra
sa ou fluvial, anteriormente determinadas (TIlb. 2). 

Arnostra Mr. Sk, 
, 

'" y Tend(!ncia , 
1 1,13 0 ,03 0,67 0 ,51 ·5,6694 MBA 
2 2,38 ·0,12 0.33 0.53 · 1,0468 MRA 
3 2, 12 -0 ,04 0.46 0.50 ·3,2053 MRA 
4 2,65 ·0,09 0,26 0 ,53 - 1,0560 MRA 
5 2,72 ·0.08 0 ,23 0,53 -0,8221 MRA 
6 2,66 ·0,10 0.25 0 ,53 -0,9166 MRA 
7 2.80 ·0.04 0,21 0,55 ·0,8189 MRA 
8 2.82 ·0.05 0,27 0,53 -1.2908 MRA , 3.05 0.27 0.72 0 ,74 ·6,723 1 MBA 

10 2.86 ·0 ,86 0.34 0,74 + 2,0809 MRA 
11 4.06 0 ,73 1,97 0.65 ·19,6407 F 
12 3,00 0 ,22 0 ,41 0.77 ·3,7755 MRA 
13 2,78 ·0,26 0 ,36 0 ,64 -1,0578 MRA 
14 2.59 ·0,39 0 ,41 0.51 ·0,9202 MRA 
15 - - - - - -
16 3.51 0.61 1,36 0 ,73 ·7.8930 f 
17 3,87 0.76 1,82 0 ,70 -18,5253 F 
18 2,51 ·0,04 0.42 0 ,50 -2,7437 MRA 
19 3,92 0,65 2,01 0,62 ·19,6411 f 
20 3,57 0.60 1,37 0,68 ·1 3.8867 f 
21 6,60 O,QI 3.17 0,39 ·25,9182 f 
22 -1,96 0,27 2,79 0,42 ·26,3014 f 
23 4,68 0,70 3.10 0,45 ·29,2260 f 
24 2,85 0,43 1,63 0.82 · 15,5312 F 
25 3,11 0,62 1,44 0.89 -1 '1,7189 F 
26 3,00 0,31 1.22 0,86 ·11,3075 f 
27 4,07 0,70 2,75 0,70 -26,3218 f 
28 3,99 0,91 2,06 0 ,87 -21.3193 f 
29 5 ,22 0.86 2,94 0 ,45 -28.4532 f 
30 5,55 0,63 3,01 0 ,45 -27,8469 F 

llLbela 1 - Valores dos par:i.rnetros est.'ltfsticos calculados pelas f6r
rnulas de Folk & Ward (1957) e 0 valor do pan'lmetro '·Y" da andJi· 
se discriminat6ria rnultiderivada segundo Sahu ( 1964). MRA-Mari
nho raso agitado. F -Fluvial. 

Campos Y X Ambicnte Energia Fluidez 

I 0,5356 0.1039 MR M M 
II 0.2442 0,0071 P A A 
III 0.8546 2,7000 MR M M 
IV 1,9245 8 ,1356 F B R 
V 2,4241 11 ,8546 f MB MB 
VI 2.9316 0,0235 f M B 

1'dbela 2 - Valores dos panlmetros relativos ao diagrama de Sahu 
(1964), para aml.lise ambiental. MH·Marinho raso , F ·Fluvial, P·Praial, 
M-Moderado, A·Alta , B-Baixa . MIHluito baixa. 

Na Figura 9 podemos observar que a partir da Ilha 
das Cobras 0 ambiente li tipicamente marinho raso as
sociado a praial, apresentando uma energia e fluidez 
do meio, de moderada a alta. 8sta zona e formada por 
sedimentos relfquias depositados em ambiente praiaV 
marinho raso durante urn perfodo de mar mais elevado. 

A oeste da Ilha das Cobras, em dire~iio a Parana
gua, 0 ambiente e tipicamente fluvial, apresentando 
uma energia e fluidez do meio de baixa a muito baixa. 
Esta zona e form ada pelos sedimentos rmos transporta
dos pelos rios, Que pelo processo de flocula~ao se depo
sitam recobrindo os sedimentos mais antigos deposita
dos no fmal da Ultima transgressiio quando 0 mar atin
giu nfveis mais elevados. 
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",~""."",=_~<E Moderodo 

!~H~ Of GVA'UGUA~U 

Figura 9 - Varia<;ilo ambiental dos sedimentos superficiais da porcao oriental da Baja de Paranagud. MR-Marinho raso, P-Praial. F-fluvial, 
T·1\ubidftico, E-Energia e FI-fluidez. 

Na regiao da Pedra do Mero os sedimentos apresen
tam caracterfsticas de dep6sitos de baixa fluidez e de 
moderada energia. Estas caracLerfsticas sao devidas a 
presenc;a de bioclastos associados a sedimentos fmos. 
Provavelmente estes dep6sitos anOmalos de materiais 
biodetrfticos estejam relacionados a sambaquis forma
dos num perlodo de mar mais baixo. 

CONCLUSOES 

o processo basico que ocarre nu circulaC;ao das ba
fas e a mistura das <!guas doces vindas do continente 
com as aguas salgadas do oceano, num ambiente restri
to. Os fatores principais que controlam esses processo 
sao as mares e as correntes fluviais residuais, com efei
to de ondas e diferen¥lS de densidade entre <!guas do
ces e salgadas. 

A prescn~a de mangues associ ados as planfcies 
de mare tern influ~ncia na deposi~ao de sedimentos 
em ambientes de bafas. A vegeta~ao de mangues de 
regiDes tropicais podem favorecer a deposi~ao de sedi
mentos ao redor de suas rafzes. Estas trapeiam 0 mate
rial grosseiro deixando passar somente 0 material fino 
transportado em suspensao. 

Os sedimentos clasticos mais finos ocorrem com 
maior freq(i~ncia, a montante da bafa e os mais gros
seiros a jusante da mesma. As areias e os biodetritos 
acumulam-se nas zonas de maior energia enquanto que 
os clasticos finos nas zonas de baixa energia, predomi
nando as argilas nos fundos rasos. 

Quanto ao material de origem orgAnica, sua presen-

~a e secundaria em confronto com os de origem lerrfge
na. 0 teor de materia organica aumenta a montante, 
pois, via de regra, e maior nos sedimentos finos. A ma
teria orgAnica origina-se da decomposi~ao da fauna e 
flora da regiiio enquanto que os biodetritos sao forma
dos quase que exclusivamente de conchas de bivalves. 

Na area estudada parece haver uma diferenca na 
dinamica sedimentar entre a zona oeste da nha das Co
bras eaSE desta. Eslas diferencas sao observadas a 
partir das seguintes evid~ncias: 
- A distribuic;:ao de tamanho de grao da parte SE e 

com posta exclusivamente de areia frna a media en
quanto que a parle oeste e formada predominante
mente de areia muito fma e silte grosseiro. 

- A variacao do desvio-padriio apresenta-se a SE co
mo muito bem a bern classificada enquanto que a 
oeste predominam sedimentos pobremente a muito 
pobremente classificados. 

- A varia~ao da assimetria na parte oeste e predomi
nantemente positiva a muito positiva enquanto que 
a SE a assimetria e negativa a simetrica. 

A sedimentacao da regiao SE da bara representa 
a influ~ncia de correntes e ondas retrabalhando prova
veis sedimentos reJfquias. Alguns autores descrevem 
varias flutuaCDes do nfvel do mar, responsaveis pela 
formacao de varios terrar;os marinhos que ocorrem na 
regia-o. 

A diferenca observada entre os sedimentos deposi
Lados na parte oeste dos da parte SE da area estudada, 
pode ser explicada pelo fato de os sedimentos deposita
dos na parte SE, formadas por sedimentos mais gros
seiros, terem sidos depositados em ambiente de plata-



forma rasa enquanto que os sed imentos rnais finos, sao 
de origem fluvial, refletindo urn ambiente de mais bai
xa energia, incapaz de classificar 0 material deposita
do. Os sedimentos rnais grosseiros que se encontram 
associados ao material fmo, provavelmente sao reJfquias. 

SegWldo Mendes (1984), os sedimentos sujeitos a 
in.Ou~ncia fluvial mais acentuada apresentam uma pre
dominancia de hornblenda em seus minerais pesados, 
enquanto que os sedimentos sujeitos a uma influencia 
maior das correntes de mares, 0 mineral pesado nao
opaco mais freqOente e a turmalina. 

o assoreamento da Bafa de Paranagu<1 parece ser 
baslante ativo. Bigarella (1978) estimou a media anual 
de sedimentacao para a parte oeste da bafa como sen
do de 2,5 a 3,0 mm, tornados par base os llltimos 6.000 
anos. Esta sedimentaciia parecer ser mais ativa que a 
da Bara de Guanabara, a qual fai estimada em 1,94 
mm/ana segundo Amadar & Vilela (1980). 

o modela geral da sedimentacao da pat"91o eSLuda
da da Bara de Paranagu<1 indica que os seus sedimentos 
ariginam-se do aporte fluv ial, da erosao local de ban
cos principalmeme em epocas de cheias ou nas mares 
de <!guas vivas, da erosaa da substrata, e na foz, par 
sedimentos trazidos da platafarma continental adjacen
te atraves das correntes litor.1neas e ou das ondas. 
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