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CONTRIBUiCAO A SEDIMENTOLOGIA DA PLATAFORMA 
EXTERNA E TALUDE SUPERIOR DE SANTA CATARINA 

LUIZ ROBERTO SILVA MARTINS;" 
INES DA ROSA MARTINS· 

SINQPSE 

Com a finalid:ade de del~lhar a cobenuT3 .scdimenlar c delerminar a s prin
cipais processos operantes na plataforma eXlerna e lalude superior da IcgLio com
pre<!nuida entre Torres (RS) e lIaja; {SCI amosuu e testemunhos gool6gieos, 
colclados uluanlc a opera~io GEOMAR XI V foram anBlisauos. 

Vinic e nove (29) leslemunhos eSI\HliItios revelarnm a OCOUl!ncia oe sedi
mentos biocl:isticos lamoso! na plataforma externa tie idade I'lciSlocenica e dc 
turbiditos t('rrigeno! e bioclasticos alem de depositos produ 7.idos por Ou:<o dc 
grios (grain flow s) de idade I' lcistoceno c Holoceno. 

A sequencia sedimenta. foi govcrnada cspccialmenlc pelo nll'lll de mar 
abatido Wisconsin e pela transgrcssio Uolocenica, que dcposi taram e Ictrabalha· 
ram 05 $CtIimenlOS. 

With the objetive 10 obtain bellel knowledge leprding the sedimentary 
covel and main processes along Ihe OUler continental shelr and upper eontinen· 
tal slope in the region bel,,'een Torres (RS) and Itajai (SC). samples and COles 

obtained through GEOMAR XIV mission ,,·e reanalyscd. 
The lwenty nine (29) studied cores revealed the occulcnce of l'leislo, 

cene muddy bioclaslic sediments along the outcr ~he lr and I'leistocene & 11010· 
cene terrigenous and bioclast ic turbidites assodatetl .. i(h depo~ts produced 
by grain nOW 5. 

The sequence was mainly developed during the Wisconsin sea level stage 
and the Flandrian transgression, that depositcd and reworked the scdimcnu. 

' Centro de cstudos de GeologLa Costeila e Oo.':inLl:a C I~CO. In.tLtuo de Geoti~nriJs UFRGS 
Trabalho recebldo para pub6ca~o cm 5/09/84 
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INTRODU~AO 

A cxcmplo da Opera"ao GEOMAR XII I. a misSli"o dcnominada de GEOMAR 
XIV, rcalizada segundo 0 cronograma operacional do Programa de Geologia c Geof(sica Marinhas - PGGM, teve por finalidade 0 cstudo da rcgi<io plataforma eXler
na - taludc superior. da zona localizada ao norte do Cone do Rio Grande (MA R
TI NS et alii 1972). na area entre Torres (RS) c hajal (SC), Mais especificamcntc. 
uma faixa comprccndida entre as Latitudes de 26058'5 e 300 30'S e Longitudes de 460 44 'W e 48054 'W. 

A Illissao de mar. foi cfctuada em Ires ctapas. constando ,IS du,ts primeiras 
(29/04 a 03/05/80 c 05 a 12/05/80) de geologia e a ultima (15/05 a 17/05/80) de trabalhos de gcofisica. (rigun I). 

Dados relativas as clapas aeima , CIIContranHC discutidos nos Relatorios de 
Bordo apresentados pelos chefcs cientificos das lTIisSOes realizadas. e arquivadas no CECO. 

Nestes trabalhos foi utilizado 0 Navio Oceanografico "Almirante Camara" , 
pertencente:i Diretoria de Hidrografia e Navega~:ro do Minisu!rio da Marinha . 

Os trabalhos de bordo foram realizados por equipes do Centro de Estudos 
de Geologia Costeira e Oceanica CECO. 6rglo auxiliar do Insti tuto de Geocien· 
cias da Universidade Federal do Rio Grande do Sui, e do Laborat6rio de Oceano· 
grafi~ Gcol6gic~ dOl Funda~lo Universidade do Rio Grande . 

Ao CECO/UFRGS. coube 0 processa mento d3s 3mostras supcrficiais. teste
munhos e interpreta~3'o dos perfis sismicos obtidos. 

A analise do material elll suspcns;to e nutrientes ficou a cargo do LOG! 
FURG . 

o prcscnte trabalho indui as atividades descnvolvldas no CECO/UFRGS, reprcsentando um trabalho de anal ise global dos dados e amostras obtidos. 
PosterioTlnente, incorporou-sc aos trabalhos 0 Departamento de Paleontologia e Estratigrafia do lnstituto de Geociencias da UFRGS que efetuou tomada de 

amostras para eSlUdos de micropalentologia . 
As cntidadcs participantcs, ex tcrnam seu Olgradecimento :i Diretoria de Hi

drografia c Navcga~:ro n3 pcssoa de seu Diret or, Almirante Luiz Carlos Freitas 
e do Chefe do Departamento de Geof{sica. Comandante Hugo Bernardi Junior, bern como ao Sr. Comand3ntc, Ofici3is e Pra~as do NOc "Almirante Camara", que tor
narant posslve] a realiza~:ro da opcra~:ro. 

A Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP, Consclho Nacional de Dcscnvolvimcnto Cicntffico c Tecnol6gico - CNPq, Funda~iio de Amparo a Pesquisa 
do Est udo do Rio Grande do Sui - F ,\PE RGS (: Camara Espccial de Pcsquisa e 
P6s-Gradu a~:ro da U~RGS. pelo apoio financciro, indispensavel na rcaliza~3o dos 
trabalhos de bordo e processamcnto dc laboratorio c gabinetc. 

Ao corpo de labor3toristas c pesquisadorcs do CECa. panicip3ntcS de di
fercntes ct3pas do projeto. nosso reconhecimento. 

MATE RI AL E METODOS 

o 1l13terial obtido. const3ndo de amostras supcrfici3is. testcmunhos e pcrffs 
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slsmicos. foram processados segundo os principlos padrtles adotados no L.:aborato· 
rio de Geologia Marinha do CECO/UFRGS. 

Referencias bibliograJieas sobre esse prucessamento. foram ja indicados no 
Boletim DG·32-X III da DHN que tratou do processamento da Opcra~ao GEOMAR 
XJ IL 

Todo 0 material original. resultantc do trabalho realizado. tais como fichOlS 
de an<ilise roipidas, fichas de analise detalhada. fichas granulomctrieas. listagem 
de puametros estatistlcos dOl composi~fo mecfinica. fichas de descri~fo de teste· 
munhos, fotografias llIontadas de testemunhos, registros de perfis, amostras e tes· 
temunhos, acham·se arquivadas neste Centro. 

A parte mais significante dos trabalhos constou do processamenw dos teste· 
munhos obtidos. cuja descri~<To e intcrprcta~<!o c uprcsentada a seguir. 

As amostras superficiais c pcrfis sismicos foram usados como ciementos 
adicionais ao trabalho cfctuado com testcmunhos. 

DESCR I~AO DOS TESTEMUNHOS 

Foram coletados durante a GEOMAR XIV, 29 (vinte e novc) lestcmunhos. 
que tOlalizaram 36,19m (trinta e seis metros e dezenovc centimetros) de material 
geologico colctado na area de eSlUdo. 

A seguir sSo apresentados os principais elementos de idcntiftca~So do material 
obtido, bem como a descri~fo macrosc6pica efetuada logo ap6s a abertura dos tes
temunhos. 

Vinte (20) lestemunhos analisados pertencem a regiao do talude supcrior e 
nove (9) incidiram na zona da plataforma externa, ambos na margem continental 
do Estado de Santa Catarina. 

Entre an~1ises Tapidas e de dClalhe foram tomadas, ao longo dos testemunhos. 
262 (duzentos e sessenta e duas) amostras que scrvirao para estudos mais apropria
dos e relativos ao regime de sedimenta~fo presente na area de estudo. 

Essas determina~Cies incluiram cor, densidadc, conteudo de agua, varia~[o da 
propor,,:ro cascalho/areia/lama. tamanho mc!dio. mediana, desvio padr<io, aSSimetria, 
curtose, mineralogia da fra~[o grosseira. mineralogia da fra".ro tina (mineralogia 
de argiJas). E fei~Cics deposicionais associadas. 

As principais caracter(sticas dos testemunhos sao as seguintes: (Figuras 2A. 
2B,2C). 

Testemunho: 
Lalitude: 
Longitude: 
Profundidade: 
Comprimento: 
Zona: 
Descri~[o: 

PesqUt$ll'. (17) 19 85 

T04 
260 58'S 
47040'W 
100 metros 
2,58 metros 
Plataforma externa 
Lama pl~stica Ouida no topO tornando·se mais compacta em di
re~fo a base. Biodetritos distribuidos em toda coluna sedimcntar 
apresentada pclo testcmunho _ 
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Testemunho: 
Latitude: 
Longitude: 
Profundidade: 
Comprimento: 
Zona: 
Descri~a-o: 

Testemunho: 
Latitude: 
Longitude: 
Profundidade: 
Comprimelllo: 
Zona: 
Descri~30: 

Testemunho: 
Latitude: 
Longitude: 
Profundidade: 
Comprimento: 
Zona: 
Deseri~30: 

Testemunho: 
Latitude: 
Longi tude: 
Profundidade: 
Comprimento: 
Zona: 
Descri~30: 

Testcmunho: 
latitude: 
Longitudc: 
Profundidadc: 
Compri inenlO: 
Zona: 

94 

TO? 
27018'5 
470 12'W 
206 metros 
0,95 metros 
Talude supcrior 
Tres seqiiencias distintas com areia bioclastica no lopo em can
tata brusco com arcia lamosa com biodetritos abundantes com 
cantata igualmente abrupto, mudando paTa lama arcnosa plastica 
scm biodctrito. 

Til 
27025'$ 
47052'W 
100 metros 
0,60 metros 
Plataforma cxtcrna 
Sequencia gradativa de lama plastica no topo c lama arenosa bio· 
detri lica (carapa~as in teiras e fragmcntadas) em dire~lI"o it base. 

TI4 
270 46'S 
47022'W 
200 metros 
0.63 menos 
Talude supcrior 
Areia biodetrftica no topo em contato brusco com lama terrigena 
plastica. 

T17 
280 23'S 
46044'W 
600 metros 
1,00 melro 
Talude superior 
Lama ph'islica com material biocl:lstico no 10pO, passando grada
cionalmente it lama arenosa e biochistica e areia bioclast ica lama· 
sa ambas com bioci<lslicos em direr;:a-o it base. 
A areia lamosa passando bruscamente para lama plastica junto it 
base do testemu nho. 

T 18 
28°20'S 
46046'W 
400 metros 
0.46 metros 
Taludc superior 
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Descri~:to: 

Testemunho: 
latitude: 
Longitude: 
Profundidade: 
Comprimento: 
Zona: 
Descri~:ro: 

Testemunhos: 
Latitude: 
LongilUde: 
Profundidade: 
Comprimento: 
Zona: 
Descri~;to: 

Testemunho: 
Latitude: 
LongilUde: 
Profundidade: 
Comprimento: 
Zona: 
Deseri~Jo: 

Testemunho: 
Latitude: 
Longitude: 
Profundidade: 
Comprimento: 
Zona: 
Descri~:ro : 

Testemunho: 
Latitude: 
longitude: 
Profundidade: 
Comprimento: 
Zona: 
Descri~:ro: 

Lama compacta com pouca areia bioclastica mudando gradat l' 
vamente para lama arenosa em dire~Jo a base. 

T 19 
280 17'S 
47003'W 
205 metros 
0,45 metros 
Talude superior 
Areia com bioclasticos e pouca lama , em contato brusco com 
lama com bioci:lslicos. passando gradualmentc para areia lamosa 
com biodetritos. 

T 22 
27045'5 
480 03'W 
90 metros 
1.26 metros 
Plataforma externa 
Lama plastica. nuida no topO com lama rnais compacta em di
re~:ro it base. 

T 25 
280 01'S 
4800S'W 
100 metros 
1.12 rnclros 
Plataforma externa 
Lama plastic:! com por~Oes de lama com areia quartzosa. tornan
do-se gradativamcntc l11ais compacta cm dire~Jo it base. 

T 28 
280 23'5 
470 24'W 
180 metros 
0,52 melros 
Talude superior 
Arcia bioclastica Jamosa, com bioehisticos associados. aprcscn· 
lando na base contato brusco com lama arenosa e biodetrilos. 

T 29 
280 37'S 
470 03'W 
400 metros 
0,67 metros 
Taludc superior 
Lama arenoS:! com biodctritos em contato brusco com lama phis. 
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Testemunho: 
Latitude: 
Longitude: 
Profundidade: 
Comprimento: 
Zona: 
Descri~<fo: 

Testemunho: 
Latitude: 
Longitude: 
Profundidadc: 
Comprimento: 
Zona: 
Descri~<fo : 

TeslCmunho: 
Latitude: 
Longitude: 
Profund idadc: 
Comrpimento: 
Zona: 
Descri~ao: 

Testemunho: 
Latitude: 
Longitude: 
Profund idade: 
Comprimento: 
Zona: 
Descriyao: 

Testemullho: 
Latitude: 
Longitude: 
Profundidade: 
Comprimento: 
ZOlla: 
Descri~:ro: 

.. 

tlea scm associa~fo de fragmentos organ6gcnos. 

T 30 
28040'S 
460 58'W 
600 metros 
0.37 metros 
Talude superior 
Lama phisliea gradando para areia quartzosa fina em dire~<fo a 
basco Na por~<fo milis arenosa aparecem poucos bioehisticos. 

T 31 
280 49'S 
470 35'W 
600 metros 
1.53 metros 
Talude superior 
Areia biocl:lstlea com bioclastieos grosseiros e com alguma lam3 
apresentando na base ContalO abrupto com lama arenosa. 

T32 
280 46'S 
47037'W 
320 metros 
2,28 metros 
Talude superior 
Areia biocl:lstica lamosa. biodetritos grosseiros esparsos em 
loda sequencia. 

T 33 
280 39'S 
470 36'W 
200 metros 
1,88 metros 
Talude superior 
Areia lamosa com bioclasticos no topo, passando para lama phiS. 
lica com biodelritos associados. em contato abrupto. 

T 34 
280 32'S 
47045'W 
150 metros 
0.97 metros 
Plataforma externa 
Areia quartzosa com lama no 10PO, em eontalo brusco com lama 
arenosa com biocl;isticos na basco 
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Testemunho: 
Latitude: 
Longitude: 
Profundidade: 
Comprimento: 
Zona: 
Descri~ao: 

Testemunho : 
Latitude: 
Longitude: 
Profundidade: 
Comprimento: 
Zona: 
DescTl~a'o: 

Testcmunho: 
Latitude: 
Longitude: 
Profundidade: 
Comprimento: 
Zona: 
Desc ri<;30: 

Testemunho: 
Lat itude: 
Longitude: 
Profundidadc: 
Comprimento: 
Zona: 
Descri~fo: 

Testemunho: 
Latitude: 
Longitude: 
Profundidadc: 
Comprimento: 
Zona: 

T 43 
280 54'S 
47050'W 
190 metros 
0,56 metros 
Taludc su perior 
Areia quartzosa com bloclasticos no topo ate 10cm. em direC;l'ro:i 
base. cm contato brusco com lama arenosa com biode tritos gra
dando para lama com fragmenlos de conchas cm direvao a base. 

T45 
290 00'S 
47044'W 
580 metros 
0.25 metros 
Talude superior 
Areia bioclastica lamosa passando bruscamel1te a lama arcnosa 
compacta. 

T 48 
290 12"S 
480 00'W 
195 metros 
0.75 metros 
Talude superi or 
Areia bioclastica com incidencia acentuada de bioclasticos gros
seiros. em conta to brusco com lama , passando gradacionalmente 
para areia biodetrttica em contato gradational com areia e casca· 
1110 bioclastico com arcia quartzosa. 

T 50 
280 55'S 
48030'W 
100 mctros 
1,60 metros 
Plataforma externa 
Lama plas tica fl uida com biocl:isticos no topo, gradando para 
areia e cascalho biochisticos. Este ult imo encontra-se em contat o 
brusco com lama plaslica que em dire<;fo:i base passa novamente 
para cascalho biodelrilico. 

T 55 
290 1l'S 
48039'W 
100 metros 
1,55 metros 
Plataforma externa 
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Descri~[o: 

Testemunho: 
Latitude; 
Longitude; 
Profundidade; 
Comprimento: 
Zona: 
Descri~ao: 

Testemunho: 
Latitude: 
Longitude: 
Profundid<tde: 
Comprimcnto: 
Zona: 
DeSC ritrfo: 

Testemunho: 
Latitude: 
Longitude: 
Profundidade; 
Comprimento; 
Zona: 

Testemunho : 
Latitude: 
Longitude; 
Profu ndidade: 
Comprimento: 
Zona ; 
Descritrtro: 

Testemunho: 
Latitude: 
Longitude: 
Profundidade: 
Comprimcn to: 
Zona: 
Dcscritrrro·: 

.. 

Lama flu{da no topo, tornando·se mais compacta em direytro a 
base, 

T 57 
290 32'5 
480 10'W 
200 metros 
0,83 metros 
Talude superior 
Arcia biocJlistica em contato brusco com arcia biodctritica la· 
mosa passando em contato abrupto com lama com a1guma areia 
quartzosa. 

T60 
30010'5 
4704TW 
600 metros 
3,12 metros 
Talude superior 
Lama pl:istica com ocorrencia esparsa de biochisticos. 

T62 
290 49'5 
480 1 TW 
200 metros 
0,87 metros 
Areia bioclastica lamosa passando bruscamenle a lam3 areno· 
quartzosa . 

T64 
290 28'5 
480 49'W 
100 metros 
2,33 mctros 
Pla taforma externa 
Lama phis tica flu ida no topo eom ocorrencia de lam3 arenosa 
pr6ximo il base, 

T69 
290 47'5 
48oQ3'W 
100 metros 
2,92 mctros 
Plataforma ex lerna 
Lama pl:lstica sem qu'llquer OUITO componcnlc, 
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Testemunho: 
Latitude: 
Longitude: 
Profundidade: 
Comprimento: 
Zona: 
Descr~fo: 

Testemunho: 
latitude; 
Longitude: 
Profundidade: 
Comprimento: 
Zona: 
Descri~lfo : 

Testemunho: 
Latitude: 
Longitude: 
Profundidade: 
Comprimento: 
Zona: 
Descri~[o: 

T71 
30OO8'S 
480 27'W 
400 metros 
1,71 metros 
Talude superior 
Pequena camada de lama arenos;) no topO e lama compacta no 
rcstante do testcmunho. 

T 7:! 
300 24'5 
480 04'W 
400 metros 
1.74 metros 
Talude superior 
Areia glauconitica associada a fragmcnlos biochisticos c vasa 
de foraminifcros. 

T73 
300 30'5 
480S4'W 
600 metros 
0,69 metros 
Taludc superior 
Arcia bioclastica com pouca lama. 0 tamanho dos componcntcs 
aumenta gradativamcnte em dire~ITO A base. 

DISCUSSAO E INTERPRET A(:AO 

A finalidade primordial da Opcrarrfo GEOMAR XIV, foi a de prossegUlr 
os trabalhos, iniciados com a missao GEOMAR XIII , ou seja de dctalhamento da reo 
g1i'1o plataforma cxterna/ lalude su perior. area localizada 30 norte do Cone do Rio 
Grande (MARTINS et alii, 1972) e situada na margcm continental do Estado de 
Santa Catarina. 

o estudo desta regi:!o em particular. relaciona-sc com a construrrlTo de um rno
deJo evolutivo paleogeognifico para 0 Quaternario Superior, que vern sendo esbo
~3do pela equipe de pesquisadores do CECO/UFRGS. e cujas linhas principalS ja 
foram divulgadas e debatidas em vados congressos. semimirios e simposios, e sucin
lamente apresentados em MARTINS e UR IEN (1979) e UR I EN, MARTINS (1980a 
1980b). 

[nteressam particularmente. os processos atuais e pretcritos registrados na 
regilTo e que governam 0 modelo de deposi~lfo do material. gerando uma sequen. 
cia bastanle diagn6stica. 

De maneira similar. ao que ocone na regilio eSlUdada pcla GEOMAR XIII , 
localizada mais ao suI. preva!ecem fei~OCs de movimentos descendentes descrito 
com varias particularidades por MARTiNS et alii (1980. 1981). 
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Os Icslcmuuhos coletados na plataforma externa indicam " presen~a de uma facies bioclastica lamosa, tornando·se rnuitas vezes inteirarnenle pclitica, com ocor· rencia secunda ria de biodctrilos. 
Os compollentcs mais grosseiros (calcirudi los c calcareni tos) represenlados pelos fragmentos de conchas de moluscos possuern urn contato basal bruseo. nor· ma imcnle com lama lerrigena e apresenlam·se com grada~i1'o de lamanho. com di· 

minui~a:o ern dire~"'o ao 10PO (TIl , T34, TSO, T25). 
Eslas camadas sao por vezes repelidas 0 que indica uma ciclicidade do evento hidrodinamico produtor da unidade . 
o contato abrupto mdica por urn lado, brusea altera~i1'o no regime de depo· si"i1'O corn poder erosivo no topo da camada·sotoposta. 
Alguns leSlemunhos da mesma area aprescnlam·se inteiramenle constituidos por lama (TSS. T69) ou com pequena incidencia de areia quarlzosa na base (T64) 

ou com bioclaslOs dislribuidos de forma esparsa em toda a col una (T04). Esta diversidade, confimla 0 que ja fora eonstatado nos teslemunhos coletados pela GEOMAR XIII, ou seja de espessura pouco apreciavel da facies biodelritica exter· na (MA RTI NS. 1978) e sua associay.:Jo com lama terrigena de borda de platafor· ma. 
A acullluJa,,(fo dos bioclasticos de u·se num ambienle de alta energia, repre· sentando 0 regime de maximo glacial (para KOSMANN , 1977; ± 16.000 arlOs A.P.: para URI EN. MARTINS c MARTINS. 1976, 1980a, 1980b > 14.000 A.C.) quando 0 n(vel do mar sc ellconlrava a menos 1 SO metros que 0 nivel alUal e se es· tabelecia no que hoje represenla a plataforma externa e sua zona de que bra ullla zona Jitoranea de acentuada cnergia aculllulando sedime ntos grossei ros, represcn· tados por areias e cascalhos bioclaSlicos, al~m de areias quartzosas. 
Toda a earga de suspellsao provenien le das terras al13S do Rio Grande do Sui e Santa Catarina e do complexo deltaico de influencia do Rio de La PlaIa era der· ramada no talude continental. for malldo centros de maior ou menor acumulaytl"o, con forme as areas de proveniencia de material. 
Urn dos elemen tos mais importantes dessa sedimentaylo profunda, relativa· mente moderna, esta representada pelo Cone do Rio Grande (M ARTINS et ali i, 1972, MARTINS, 1984). 
A sueessao de frentes deltaicas eSlabelecidas especial mente na atual borda da plataforma continental gaucha representa 0 termino do cicio sedirnenla r neri· tieo e batial, in lerrompido pela transgressa-o Flandriana , que inundou 0 comple· xo de plan ide eosteira e seus ambicntes associados, atualmente submersos. 
A lama hoje associada ao bioclastico de bordo de plataforma , representa um a aeumula~ao em estagio definido por UR IEN et alii,(1976, 1980a, I 980b) co· mo de subida de nlvel do mar e conscquenteme nte deslocamenl0 da linha de costa, e que marcou 0 initio da transgrcssao Flandriana. 
KOWSMANN, (1977) estabclece que dUrante essa transgressao, houveram 

dUas estabiliza~OCs de curta dura9lfo , identificadas pelos atuais niveis de - 110 e -
60 metros, com 0 consequente deslocamento do depocentro de lama em di re~tI"o ao conlinente. 

Esle seria em linhas geraiS 0 modelo deposicional , respons;fvcl pela acumula· ylo de dUllS facies sob 0 prisma hidrodinamico, bastante contraslante - areias 
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e cascalho biochistico e areias quartzosas - de urn lado e lamas terrigenas de outr~, 
presentemente ocorrentes em estreita associa~oio. 

Por sua vez, os testemunhos obtidos no taludc superi or, confirmaram a 
prescn~a na regioio, de movimentos gravitacionais de sedimentos conformc foi des
crito e discutido por MARTINS el alii (1980, 198 1). 

Esses movimevtos podem ser perfeitamente acompanhados pela presen~a 
de ca lciruditos segregados de forma diversa em malriz lamosa, 

Os componentes grossciros dtados acima Slfo const ituldos por conchas 
intciras e fragmentadas de moluscos e subordinadamente por fragmentos de "beach 
rock", algas calc:lrias, corais e foramin iferos. 

Na seqil6ncia de testemunhos analisados slo evidentes as atividades de corren
tes de turbidez produzindo efeitos erosivos no topo das camadas lamosas e provo
cando 0 surgimento de camadas grosseiras gradacionais e com contato basal brusco. 

Nestas camadas de turbiditos ocorrem alem dos com ponentes mais grosseiros, 
representados por material carbonatico provenientes da atividade organ6gena, areias 
quartzosas e lama como componentes lerrfgenos. 

Camadas de turbiditos, foram ident ificadas nos testemunhos T07, T14, 
Tl 9, T28, T29, T30, nl, T33, T43, T45, T57, T62, T71 e T73. 

Dois testemunhos, revelaram uma litologia bastante Singular para as profun
didades em que foram cole lados. 

o testemunho TI2, com 0 comprimento de I ,74 m, fevela a presenya de uma 
areia glauconftica predomimmdo inteiramente em toda a sec~ro, mas illtimamcn
te associada a uma vasa de foraminiferos planctonicos. Este testemunho foi cote
tado a uma profundidade de 400 menos. 

Por sua vez 0 testemunho T73, com comprimemo de 0,69m, c composto por 
uma areia bioclastica grosseira - media - fina levemente gradada da base para 0 
topo. 

Os primeiros eSludos sabre ocorrencia de glauconita na plataforma conti nen
tal brasileira foram realizados por POMERANCBLUM e COSTA, (1972) em seu 
trabalho efetuado na regilio amaz6nica. 

Nesta regilo, a glauconita ocorre principalmente na periferia da zona exlerna 
da awal sedimenta~:ro amaz6nica e mais externamente associada a areias quarlzosas 
e bioc1asticas de platafonna externa, sendo em ambos os casos, conforme os autores 
acima, derivada de urn processo de altera~oio dOl biotita. 

Esta altera~oio inc1ui oxidaylo de ferro, releny:io do pot ~ssio, hidratayfo, 
perda parcial do aluminio e mudanyas da eSlrulUra. 

Muitos autores citam a importancia da atividade organ6gena na produ~a-o de 
graos de glauconita indicando que grande parte desse mineral encontrado em se· 
dimentos modernos e derivado da altera910 do preenchimento de lama das ca ra
pa9as e conchas de pequenos invertebrados. 

EHLMANN (1978), revela que em sedimentos modernos ctes sa-o comumen· 
te encontrados em vasas calcarias, exist indo uma ampla variedade de organismos 
associados com os groTos, sendo os foraminiferos de um modo geral os mais abun
dantes. 

Os grtros de glauconita, nestes sedimentos, geralmente possuem colora~ao 
variada do branco creme ao preto esverdeado. 

A maioria dos gra'os mais escuros noio est[o associados com conchas, mas os 
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mais claros s!o freqiientemente eneontrados com moldes de foraminfferos. 
Em muitas dessas vasas e outros sedimentos, gr<fos de glauconita apresentam 

uma morfologia que sugere pflulas fecais. 
A origem dos gr~os de glaueonil:l lem side descrila e disculida por muitos 

pesquisadores. parecendo que os limites ambientais para sua produr;:~o slfo baslante 
amplos. 

Certos aspectos contudo pareccm definidos na sua gcrar;:ao, ou scja - ambicn
tcs marinhos, profundidade rasa il media e condir;:~es oxidantes_ Mais espccilica
mente. meio marinho aberto. profundidades pouco expressivas e presenr;:a de ativi
dade organogena. 

o termo glauconita foi usado inicialmCnte para descrever grlos verdes escu
ros a prelo esverdeados. gcralmenle de forma ovoide ou lobular, encontrados em 
rochas sedimentares marin has e em sedimentos marinhos modernos. Este termo 
morfologico , encontra-se em usa ate hoje . 

Estudos mineral6gicos revelaram que estes graos sSo em realidade compostos 
por uma mistura de minerais. sendo porlanlO no "sensu slrictu". roc has sedimenta-
res. 

Um constituinte cornum desses gr!os c um mcmbro dioctaedro da famf
lia da ilita. chamado glauconita. ocorrendo dae a confus!o de nomenclatura, Tla qual 
o termo glauconita c usado sob 0 ponto de vista morfol6gico e mincral6gico. 

Para evilar certas intcrprelar;:oes erroneas, EHLMANN (op. ciLlo propOc 
a ulilizar;:lo do lermo "grlos da glauconila" para uso morfol6gico e "glauconita" 
para indicar especificamente 0 mineral arg;loso. 

o mais importante com relar;:;To aos gr!os de glauconita sob 0 pOlliO de vista 
de progresslfo diagenctica, e que cles representam um produto singeTlieo (para 
alguns produlo de intemperismo marinho) e que reOete 0 momento da acumula
r;:10 sedimentar_ 

Para a regiao amazonica, POMERANCBLUM e COSTA (1972), evidencia ram 
v;frios eSlagios da glaucollitiz3~:1'O da bioti la. revelando que estagios iniciais e in
temlcdiarios enconlram·se mais associados a lama de conlribui~10 atual, enquanto 
os eSlagios finais. slfo cncotrados junto as areias quarlzosas e bioclaSl icas de plata
forma exlerna. Os autores. atribuem lal falO, a duas epocas de transforma~Jlo . 

A pritlleira , estaria Iigada a transgress10 Holoccnica que retrabalhou sedimen
lOS ricos em biotita em seqilcncias arenOSaS e quc sendo submetidas ao intemperis
mo marinho. foram sendo paula tinamente glauconitizadas (fra~10 de gr!os de glau
conita de forma lobular). 

A segunda, eSla represenlada pcb alterar;:10 alUal. quando sedimentos ricos 
em biotita (contribuir;:Jlo alual de descarga amazonica) est10 scndo depositados e 
sofrendo processos de a!terar;:JlO semelhante na faixa de contato da sedimentar;::to 
lamosa progradante, com 0 recobrimento arenoso reliquia. 

Na margem continenlal do Rio Grande do SuI. as inrormar;:Oes cOlllidas em 
ROCHA el alii (1975). revclam que a glauconila n10 ultrapassa a IO%da frar;:llo lcve 
dos sedimentos. 

o testemunho Tn coletado na regiao do talude superior c composto predo
minantemente por graos de glauconil3, com aspeclOs morfomC!tricos que indicalll 
o t(!rmino do processo ou sejam as formas de cst agio inlermediario de transforma
~10 slfo baSI;lIl\e caras. 
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Tal vel'itica~:lo conlrasta com duas gera~Ocs encontradas nl plalafornlJ ama
zonica. tudo indicando screm os grlfos de glauconita enconlrados, de um~ unlca ge· 
ra~:lo. 

PreferilllCls lamb~1ll denOlllinar a sequcncia encontrad~, como formada por 
gr:los de glauconila uma ve:t quc 0 estudo mineral6gico de detalhe ainda n:lo foi rea· 
liz~do. 

Os grlos dc glauconila predominam em toda ~ sec~:lo do Teslemunho cole· 
tado ocorrendo numa incidcncia de 65 a 70% associado a uma areia calcaria, quc 
preenche 0 reSlante do material e on de predominam os foraminfferos planctonicos. 

Gra-os verdes encontrados em sedimentos de aguas rasas do Golfo de Paria 
(VAN ANDEL E POSTMA , 1954 c KOLDEWIJN , 1958) indicador como glauco· 
nita sao em realidade chamosita (PORRENGA) . 

Somente com 0 emprcgo de lecnicas de Raios X e possivel efetuar essa distin· 
ct:Io. motivo pelo qual oplamos em prosscguir denominando 0 malerial identifica· 
do no T72 de grlo de glauconita. 

Atraves dcstc CSludo sera posslvel idenlifiear a mineralogia e grau de crista· 
linidade e se obter uma clara informarya-o se a glauconita eneontrada e detrital, 
autlgena ou rclfquia. 

BELL e GOODELL (1967) estabeleceram <Iue nas areas onde a mineralogia 
e cristalinidade dos gr:los de glauconita s:lo similares com a fraryao argilosa associa· 
da, des s:lo aut (genos. 

Pelo conlnirio. quando os graos apresentam mineralogia e cristalinidade dife
rente da fra~Io argilosa associada, 5[0 detritais ou rellquias. 

No presente easo, os estudos de detalhe mineral6gico encontram·se em anda
mento e seus aspectos conciusivos nlo s[o incluidos no presente trabalho prelimi
nar, sendo objetivo de nOla em separado a ser divulgada oportunamcnte. 

A espessura (I ,74m) de material quase que exclusivamente formado por gr:ros 
de glauconita, chama a atenrya:o parecendo que 0 material sofreu tambem os mesmos 
processos de movimenlOs descendentcs que caracterizam a regilfo , c eonforme e 
mostrado pelos dcmais testemunhos. 

o testcmunho T73 difere dos demais por ser constitu ido por uma unica ca· 
mada de material biocl:istico gradacional sendo na base cOllstitu(da por arcia 
muito grossa e grossa gradando para areia media , fina e muito fina em dire~lfo ao 
topo , sendo produzida por corrente de turbidez. que provavelmente atuou sobre 
sedimentos predominantemente constitu{dos por malcrial biogcnico. 

o testcmunho T31, e OUlro que apresenta uma espessura razoavel de areia 
biodistica com alguma lama e apresenta contato brusco com lama arenosa bio· 
detrital , rcvelando presenrya de concntcs de turbidez de inlensidade similar a do 
testemunho T73. 

Em sintese, os inMcios de movimentos gravil3cionais de sedimentos, identi· 
ficados e analisados para a regiao norte do Cone do Rio Grande (MART INS C\ alii, 
1981), na margem continen tal gaucha, foram igualmentc conslat~dos na regil1'o dc 
taludc de Santa Catarina. 

A facies biodctritica externa, igualml!nte ocorre na plataforma exterl1a e :to· 
na de quebra , fornccendo material grossciro com ponente das correntes de turbi· 
dez e gcrando acamadamento gradacional em material dessa mineralogia (calci. 
ruditos) . 
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(h clCIHC Il 10~ a4u1 lIl~(;utu..los fOlllccer,lln lima 1I1e!hof (;aractcl!/a~,io do fl.> 
gime dcpo~ l cjonal prct(!rito e alua! da rcgill"o estudada , contribuindo de forma de· 
cislva para a tabula~ao de novas evidcncias para 0 modelo evolutlvo paleogcogra· 
fico que vem scndo const uido p~ra a margem COntinelHal sul ·br'lsileira e rcglllcs 
vizinhas. 
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ANEXO 1 

Testemunhos Representativos 

TcslcnllwhQ 50 (profu/I(lid(l(/c 98 me
,ros) - Sequencia gradacional de cascalho 
bioclastico (A) passando para lam3 
terrigena (8). Os biochislos siio cons
tiWidas por conchas inteiras e rragmen
tadas de moluscos c scixQS de "beach 
rocks". acumulados em nivel de ellergia 
apreciavei (nivel de mar Wisconsiniano). 
A sequencia passa de maneira gradual 
para lama Icrrigcn3 acumulada prova
vclmente durante 0 desloC31llcnto da 
linha de costa em dircyao ao cOlltincrHC 
e consequentc interiorizayao da zona de 
acumul3yao da carga de suspcnsao (du. 
rante a transgressao Flandrina), 
Os bioclastos presentes, sao mais gros
seiros que aqueJcs cncontrados nas se· 
qiiencias gradativas presentcs no laludc 
superior. 
~ possive! ~companhar a grad~~:To exis
tente, atravcs dos parametros de compo
si~lfo mecanica que renelem 0 regime 
de deposi,lfo: 
Unidade A 
Base Md -I ,78; M;up·1 ,62 e Tt/lI.32 
Meio Md ·1,04; Mzq, 0,93 e TtPl ,01 
Topo Md -0,28; Mzt/l 0,21 e T¢Q,88 
Unidade B 
Md 6.5; Mzt/> 7,23 C Tt/>3,04 
Desta maneira, a unidade (A) inicia 
com cascalho fino passando por areia 
muito grossa c areia grossa e mudando 
gradativamente ale ati.ngir os valorcs 
de sil te na lama terrigena (8). 
A ausencia de finos distribuidos pela ca
mada bioclastica gradacional, sugere alivi
dade de cpis6dios de aha ellergia, mas de 
curta .dura~iio (a~<fO de tormelltas), SCIl

do diferellte das camadas gradativas en
contradas nos testemunhos do talude 
(produzidas pOT correntes de lurbidez). 
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Tcslcmllnho 48 (ProJundidaM 195 mc
lros) - Sequencia sedimentar constitui
da por areia e cascalho bioclastico (A), 
na base mudando alraves de contato 
gradaclonal para lama terrigena (B). 
Pr6ximo ao topo. a lama aprescnta con· 
tato brusco com nova sequencia bioclas· 
tica levemenle gradativa (C). 
A unidade (A) possui valores de Mdt/! 1,34 
MZifJl.30 e TIP 2,72. 
A unidade (B) apresenta Md4l7,49; Mz41 
7.8 e T4I2.56. 
A unidade (C) POSSU! Md4l1 ,60; MZ¢ 1.00 
T4I2.73. 
As unidades A e C sao similares, com 0 
diamelro medio no intervalo areia media 
enquanlO a unidade B mOSlra 0 mesmo 
p~rametro no inlervalo sille. 
A sequencia indica .. 1terrKincia de epis6· 
dios, onde 0 indice de energia variou de 
modo contrastante. produzindo acumu
la~:ro de sedimentos grosseiros (bio
cI:!slicos) e finos (lama terrigcna)_ 

TeslclfIl/IIho I ·' WroJllfHlidmlc 200 me
lro~) - Sequencia de lama lerrigena (A). 
possuindo na por'fao superior contato 
brusco com areia biocl:!slica levemente 
gradativa (B). 
A unidade A possui os seguiTlleS elemen
lOS diagn6slicos de sua composi~50 me
c:inica: Md4l6 .60; Mzq, 7,54 e '[412,67. 
Bastanle contrastante. a unidade 8 apre
scnta Md4l2,39; MZ¢ 2,49 e Tq,l ,81 
Embora a pequena cspcssura, que n<io 
permite uma inlerpreta~lfo isolada, a uni
dade lembra a .. tividade de corrente 
de turbide7 COlllO responsavel pela pro
dU'fao d .. carnada (8). 
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Teden.unho 71 (ProJurlflidade 400 ml!' 
Ir05) - Sequencia pelftica caracteristica 
de talude formada por lama plastica com 
pequena incidencia de areia quartzosa , 
torna ndo·se mais arenosa nos 20 cm 
superficiais, pela presen~a de carapa~as 
de fo raminfferos planclonicos. 
A lama possui valores Mdt/> 6,45 e Mzt/> 
6,90; enquanto a por~ao do topo mostra 
MciqJ 4,68 e Mzt/> 5,49. 
Esta sequencia e de carater hemipel;fgio 
e exceto a por~iio superi or de idade Ho· 
loceniea.o reSlante e material acumulado 
durante 0 Pleistoceno. 

Testl!mull ho 73 (l'rofwldid(lde 600 me· 
tros) - Sequencia bioclastica grada tiva, 
apresentall do compollentes de tamanhos 
mais uniformes c menores que os cneon· 
trados nos testemunhos de plataforma 
externa. 
A deposi~ao desla seqiiencia c atribuida a 
atividade de correntes de IUrhidez presen· 
tes na regiiio do talude. 
Amostras tomadas junto a base e proxima 
ao topo da coluna sedimentar confirmam 
a grada~ao de tam3nho . 
Amoslra I (proxi ma a base) MdlJ> 1.35; 
Myp 0,80 e rt/>I ,00. 
Amost ra 2 (proxima do topo) Mdt/> I ,96 ; 
Mz¢ 2,02 e rq,Q,58. 
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