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SINOPSE 

Canas bl1im6trieu d, denlh, II de litof'ci .. d, plat.forma continental II 
,istemas costeiros Ideltas, estuAriol. lagtlnlll), vern 18l'1li0 confeccionadas 11,,,,,61 cI, 
um projeto de cOOP"~'o Int •• 0 Depar"mllnto de GeofbiCil d, 01,.10.la d. 
Hidroglllfi, II N"".,..;lo cIo Minlst6rio d. M.,inh, II 0 Cl11tro d. ErtudOi cI. 
Geologia COO"" II Ocainica.CECO, d, Unr..llnid •• Fed, •• do Rio G • .ooll do 

""'. Aspectol •• 1'1;"01 aD d~nvolyim.nlo do projeto II lUll importAnei" slo 
discutidOl no p'8'lente Irab.lho, qua cont. com II pat1icip-,;:1o d, out •• institui. 
~6ef uniYersitllri81 "ineulad .. 10 P,ognom. d, Gt-ologill II G~frs;C8 M.rinh __ 
PGGM. 

ABSTRACT 

Oetailed bathimlltric and Hlhofaci .. charts, from the Brll,ilian continentll 
sh.lf .nd coat.1 'Vstem. (d.ltlll l$1u •• il$ Ind 1'!IOom), h ..... b"n p •• p.'" 
through. coope •• th" p.oJect berween the G.ophVli~1 Dlplrtment of Diretori. 
d. Hidrogrefi •• N ......... io (B'lIlili.n N .... V) .nd the Clntro d l btudos de Geolo
gil Coltlire I Oc:eIniCl - CECO - of UnivIJ,id.de Fedlr.1 do Rio Gr.nd. do Sui. 

Aspect_ •• I.tta with the dlY.lopmlnt of the prourem .nd its imporunc:e, 
If. discuued in thl ptl$lnt plPlr. 

The project .1,0 receives the assistanc. of othar inltiwtim connected with 
thl p.og.ama d. Geologia e G.off.ice M.rinhlll-PGGM. 
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INTRODUCAo 

Oesde 1933, quando iniciou sistematicamente 0 levantamento hidrografi
co da nossa costa e AQuas adjacentes, a Oiretoria de Hidrografia e Navega~ao reeo
Iheu um acervo significativo de informacoes batim!!tricas sobre a nossa plataforma 
continental e regioes oceiinicas cont{guas. 

Matendo atuajizadas permanentemente essas informa~oes, surgiu a ideia de, 
na mesma estala das cartas nauticas da serie 100 do plano de Cartografia Nautica 
Brasile·ira, .construir cartas Batimetricas, onde as sondagens selecionadas, informa· 
cao fundamental aos navegantes, fossem subtitufdas por linhas isobatimetricas 
de tal maneira que toda configuracao do solo ficasse rel!elada. numa representacao 
precisa e simples. 

o proieto se comp6e da confeccao de 22 cartas na escala aproximada de 
1 :3.000.000. 

Ate 0 momento ja foram publicadas 3 cartas, que se tern revelado como 
uma importante contribuicao para os estudioso5 do mar. Para a execuciio desse 
projeto, a DHN tern contado com a particip~ao de ge610gos marinhos, segundo 
esdgios planejados, dentro do Programa de Geologia e Gec.;·(sica Marinha (PGGM). 

Mais recentemente, a Diretoria de Hidrografia e Navegacao, estabeleceu 
com 0 Centro de Estudos de Geologia Coste ira e Oceanica-CECO, da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sui, um acordo de coopera~a-o cientffica atraves do qual 
todas as amostras coletadas nas comissoes hidrogrMicas da DHN, sa-o analisadas 
e interpretadas por esteCentro. 

Os resultados desse processamento textural e mineral6gico sao transferidos 
para listagens de computador com todas as informacoes ohtidas e remetidos para 0 
Banco Nacional de Dados Oceanograficos, BNDO com sede na mesma DHN. 

Posteriormente essas informacoes sao utilizadas para a confecr;So das cartas 
de litofacies. 

Tais cartas, juntamente com as de detalhe batimetrico tem constitufdo 
urn elem.:nto de grande importancia especialmente nas informa~5es que oferece 
como subsfdios a cartas de pesca, navegacao, para instala~oes submarinas, indicacao 
de concentra~5es de recursos minerais superficiais, bem como na elaboracao dos 
modelos de evolu~ao paleogeogr<f1ica quatermfria da Plataforma Continental Bra
sileira. 

METODOlOGIA 

Por questoes econ6mica5 56 foi poss(vel elaborar 0 projeto de cartas batime
tricas, partindo de matrizes ja existentes, ou seja das utilizadas nas cartas nautica5. 
Desta maneira as areas abrangidas pelas mesmas, algumas vezes, na-o permitem 
uma visao morfol6gica ampla. 
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Estas cartas batim~tricas slo confeccionadas tendo como elemento princi. 
pal, as folhas de bordo, preparadas pelos nallios da Diretoria de Hidrografia e Na· 
vega~o no levantamento hidrogrMico regular e pelas folhas de sondagens oriundas 
dos cruzeiros oceanognlficos. 

Estas f,)lhas de bordo sao reduzidas para a escala a ser utilizada, possibili. 
tando a constrU(;io de um mosaico abrangendo tOOa a ojrea da carta a ser confeccio· 
nada. Neue mosaico serao trac;:adas curvas batim~tricas, respeitando intervalos 
compat(veis com a morfologia regional existente. 

Nas ojreas de plataforma ampla ocupando toda a extensa'o da carta, os inter· 
valos das curvas batim~tricas podem ser de Sm, por~m nas zonas de plataforma 
estreita, onde se fazem presentes na carta, 0 talude e outras feic;:oes da margem 
continental; as curvas sao submetidas a intervalos de Sm ate a cota de SOm, de 
10m ate a is6bata de l000m e intervalos de 100m nas regiaes mais profundas. 
De qualquer forma, procura·se conciliar a informac;:ao a ser prestada com a represen· 
tac;:ao grMica de tal maneira que urna mlo prejudique a outra. 

Estando preparado, 0 mosojico sofrere a primeira correc;:ao e, transferido 0 
esboc;:o para uma carta rascunho (em plAstico), seroj ent!o submetido 11 segunda 
correc;:ao. Posteriormente, a mesma passaroj por um esu~gio de elaboracllo final 
atrall~s de um desenhista, posteriormente, seroj feita a terceira correc;:ao. 

Obtido 0 rascunho final, cuidadosamente corrigido, sera enviado para im
pressao, onde a prolla final da carta (matrizl ser6 ainda submetida a uma quarta 
correc;:ao (correc;:ao da matriz), e final mente poderoj ser reprOOuzida. 

Quanto ao tempo de lIalidade dessas cartas, dependera da obtenc;:6o de infor· 
mac;:oes adicionais mais recentes e detalhadas. 

Caso, atrav~ dessas, for verificado mudanc;:as ou tendencias urn pouco dife· 
rentes daquelas existentes na carta anteriorrnente prOOuzida, a mesma devera 
receber as necess6rias adaptac;:oes. 

A equipe responsavel pela elaborac;:ao das cartas batim~tricas ~ composta 
por um t~cnico especialista (ge6109O marinho) responsclvel pelo trac;:ado das CUrl/as 
e sua compatibilidade geomorfol6gica, e um outro (cart6grafo) responsivel pela 
parte das correc;:oes cartogrMicas. 

Dois desenhistas respondern pelas transferencias das curvas do mosaico 
inicial para 0 primeiro rascunho e pela elaborac;:So final, respectivarnente. 

As c6pias rascunho sSo ainda submetidas a apreciac;:ao e anojlise de outros 
especialistas em dencias do mar (geologia marinha), de preferencia com experien. 
cia anterior na ojrea correspondente, para esclarecimento de duvidas, se existentes, 
e confirmacio do esboc;:o delineado. 

CARTAS EXECUTADAS 

No presente trabalho, foram executadas as cartas de Np$ 400, BOO e 2.200, 
estando as de Nqs 600 e 700 em fase de impressfo. 
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Podemos citar ainda a ·carta Nq 2. 100 em fase final de correc,:ao e as cartas 
500 e 1.100 em estAgios de prepara(i:ao intermedidria. 

Associados com as cartas, para 0 presente trabalho, foram constru(dos per
f(s batimHricos, longit udinais e transversa is, na tentativa de facilitar a visualiza· 
(i:ao das fei(i:oes morfolbgicas existentes, sobretudo as mais caracterfsticas, como 
por exemplo 05 "canyons". 

CARTA BATIM~TRICA N~ 400 (DO CABO GURUPI A ILH A DE SANTANA) 

o tra(i:ado batimetrico desta carta mostra um dom(nio quase absoluto do am
biente de plataforma continental, que se torna sensivelmente mais larga nas proxi
midades da ilha de Santana. 

A presem;:a marcante de bancos alongados e canais aproximadamente perpen· 
diculares " costa, representa um tfpico padrao hidrodinamico de predominante 
atua(i:ao dos mecanismos de origem "tidal" (marE!s). 

A origem destes bancos e canais parece estar intimamente relacionad3 com 0 
recuo de estudrios, que em resposta as condi~6es regressivas do mar, avan~am 
ate 0 limite da plataforma continental. Estas feic;Oes foram preservadas devido 
a marcante influencia das correntes de manIs, paralelas aos bancos, que tende a 
inibir a atua~ao dos outros mecanismos hidrodinamicos costeiros, desta forma 
mantendo a orienta~ao original das mesmas, 

PERFIL 3 I EF) 

o perfil tra9ado paralelamtlnte " costa, mostra uma diversidade de bancos 
e canais , que oscilam respectivamente a alturas em torno de 5 a 10 metros, em reo 
laqEo ao piso marinho adjacente. 

o proemi nente banco localizado no centro do perfil corresponde a parte ini
cial do recife Manoel Luiz, que emerge durante a baixa-mar. 

CARTA BATlM~TRICA N~ 800 
(DA PONTA DE TR~S IRMAOS AOCABO BRANCO) 

As principais fei~oes morfol6gicas existentes nesta carta sao os vales submari
nos (canyons), que parecem estar ligados a uma paleodrenagem em per(odo do mar 
mais baixo que 0 atual. 

Dentre esses vales, 0 mais caracteristico E! 0 canyon do rio Pontegi, atingindo 
profundidade em torno de 1300 metros, tudo indicando ser 0 mesmo, resultante 
de um sistema paleodragem complexo, com mais de um distributivo, ou ainda 
mudan(i:as de curso do referido rio, condicionado a lineamento estrutural. 
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Na porcao norte, da ponta de Tr6s Irmlos 10 Cabo C8lcanhar, verifica-se uma 
plataforma mais ampla, que se estreita at! 0 final da area, atingindo uma largura de 
30 Km em frente a Natal. 

A morfologia da plataforma foi moldada durante a fase regressiva do mar, 
quando as condicoes ambientais semelhantes As atuais, devem ter originado inu
meros campos de dunas, em respesta a atuacfo eOlica sobre a carga sedimentar 
depositada nesta plataforma. 

Posteriorrnente com a subida do n(vel do mar, a referida plataforma foi to· 
talmente remobilizada, rr.Mcarando provdveis linhas de "beach·rocks" (associadas 
as barras de rios em recuo ao efeito transgressivo) e outras feicoes, pr;"cipalmente 
na sua parte interna, pela acio das ondas e correntes litorAneas resultantes dos for
tes e constantes ventos. 

Qutra caracterfstica aprecidvsl do cor.torno batimetrico desta ;lrea, e 0 es
treito infralitoral (prof. ate 10m) situado entre a Bara Formosa e Natal. Isto e 
explicado pela prese~a das linhas de recifes praia;s (emersas c submersas) que 
atuam como ve-dadeiras barreiras, refratando e ampliando a caf)acidade erosiva 
das ondas sobre 0 fundo ao mesmo tempo que canalizam e aumentam a potencia 
da corrente litoranea de dire~o sul-norte. 

Este fenbmeno resulta no alargamento (engordamento do circalitoral, no tre· 
cho da Ponta de Jacumlf ao Cabo Calcanhar, onde ocorrem bancos alinhados 
paralelos a costa (na dir~o da corrente) que atingem ate 5 metros de altura em 
relacao ao fundo vizinho. 

Quanto a plataforma externa, a ausencia de mecanismos hidrodinamicos 
ativos, como ondas, etc., favoreceu 0 desenvolvimento em forma de bancos al· 
gais. 

Ainda como feicaes de suma importiincia geol6gica, podemos citar a presenca 
de urn plato marginal (Plato do Rio Grande do Norte) e de um sope continental 
incipiente'. Esta ultima fe icao provavelmente resultou da atua~o de correntes de 
turbidez. 

PERFIL 1 (AB) 

Nest,! corte batiml!trico, longitudinal a linha de costa, podemos '::sualizar 
a presenca do canyon do Rio Potengi, com paredes abruptas e ainda outros vales 
provavelmente ligados a mesma paleodrenagem. Ao Sui, numa ml"rk;iogia de plata. 
fvlma continental verificamos a presenca de mais dois vales. 

PERFIL 2 (CD E C' 0 ' ) 

Neste perfil CO transvenal a costa, tracada no eixo do canyon do Potengi, 
mostra que 0 mesmo desenvolveu·se de maneira erosiva descle a plataforma ex· 
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terna, ocasionando uma qUeda brusc. do declive. Por6m 0 declive se suavisa aM 
a plan(cie abissal, denunciando a 8xistincia de um sop!! continental pouco desen· 
volvido. 

o perfil C' 0' quase fora do eixo do "canyon" n8'o mostra mais a eroslo 
da plataforma externa que I! bem n(tida no perfil CO, bem como apresenta uma 
quebra me nos abrupta do declive. 

oa mesma 'forma, que no perfil CD, e confirmada a existencia de um sop!! 
continental. 

CARTA 2200 (DE RIO GRANDE AO ARROIO CHUn 

A morfologia desta margem continental, revelou·se bastante regular e homo· 
genia, sendo resultante de urn recobrimento model ado pelas flutuaclles do n(lIel 
do mar. 

Fei(:oes marcantes s30 encontradas na plataforma interna nas areas de AI· 
bardao (Banco Albardao) e Mostardas (Banco Minuano) e que correspondem 
a dois conjuntos de bancos lineares de orienta(:iI'o subparalela a costa. 

A origem destas fei(:oes (segundo estudos anterioresl esU relacionada com 
material remobilizaclo de paleolinhas de praia, as quais estavam ligadas com bancos 
em per(odos de rebaixamento do n(vel do mar e posteriormente tendo sido sec· 
cionados pelo regime hidraulico costeiro. 

Quanto ao mecanismo gerador, dos atuais bancos, parecem ter sido resul · 
tantes do careUer erosivo e transportador da Cl(:Jo hidrodinlmica costeira, represen· 
tada pela atua(:ao conjunta das correntes litorlneas produzidas por lIentos locais 
e ondas em condi(:oes de tempestade. 

CARTA BATIMa:TRICA N'! 700 
(DE FORTALEZA E PONTA DE TRI:S IRMAOS) 

Esta carta abrange parte da margem continental brasileira, caracterizacla 
por urn padrao influenciado nitidamente pela presen(:a de montes submarinos 
ligados a uma atividade vulcanica submarina. 

A morfologia destes montes, que sio lIerda·leiros "guyots" com super· 
ffcies aplainadas em torno de 260 metros e outro em torno de 60 metros, indicam 
subsidencia dos mesmos e/ou n(lIeis de mar mais baixo (respectivamentel. que DOS, 
sibilitaram a atuacao das ondas como agente aplainador e acumula!;ao de restos 
orglnicos. 

Um destes montes, denominado de Banco Aracati, situado sobre 0 talude, 
foi classificado como um plato marginal (platO Cearal, 0 que n!o I! concordante 
com a defini!;1io classica, que os trata como lIerdadeiros degraus ou terra(:os que cor
tam 0 talude normal. 
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A plataforma continental sofre uma diminui~ao gradativa da largura,de For
taleza (aproximadamente 52 km) au! a Ponta de Trts Irmios (aproximadamente 
28 km). 

Qutras feicOes caracter(sticas slo os valores submarinos que se desenvolvem 
a partir da plataforma externa seccionando completamente os dais taludes existen
tes, um superior ( 8O-500m aproximadamente), e outro inferior mais suave (600-
2.000m). 

Estes valores podem estar relacionados com uma paleodrenagem fluvial, 
como tambem ter uma origem nitidamente estrutural, como 0 caso do vale de For
taleza que separa 0 talude continental do Banco de Aracat( (ou PlatO do Ceara). 

Entre os Sancos de Guara e 0 Sirius, foi observada uma quebra das curv~ 
batimetricas, que vem confirmar a existencia de um lineamento estrutural, que de 
acordo com estudos anteriores, deve constituir a proj~ao para aguas profundas, 
da falha que limita a bacia Potiguar, constatada pelos P~os Carnauba e Macau 
da Petrobras. 

Quanto a plataforma interna, pode Ser citada como fei~es caracter(sticas 
desta, bancos alongados aproximadamente perpendiculares A costa, cujo padrao 
morfol6gico bastante recortado, retrata tipicamente influencia das correntes de ma
res, que sao tambem responsaveis por esse tipo de bancos. 

No restante a morfologia da plataforma interna esta intimamente ligaOO 
a complexa atua~ao dos mecanismos hidrodinAmicos, como ondas e correntes 
litoriineas que tendem a estender a cobertura sedimentar em bancos paralelos 
A costa e algumas vezes sem forma definida. 

PERFIL 4 (GH) 

Neste perfil paralelo a costa, pode ser observada 11 presenr;:a dos dois grupos 
de montes submarinos, separados pela plan(cie abissal adjacente. Nestes montes 
verificam-se as superf(cies bem aplainadas ( topo dos mesmos). Ainda pode ser 
constatada a existencia do lineamento que separa os Sancos Sirius e Guar'. 

PERFIL 5 OJ) 

Neste corte tran5versal 11 linha de costa, pode ser verificaoo a presen~a de uma 
plataforma regular, e a quebra brusca do declive acentuada pela presen~a de vale 
submarino. Ainda diferenciam-se as duas porc6es do talude, superior e inferior e 
as duas superf{cies aptainadas do Banco Sirius, nos n(veis de 260 e SOm. 
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CARTA BATlM~TRICA N~ 600 
(DE CAMOCIM A FORTALEZA) 

Da mesma forma que na carta n~ 700, os padroes batimetricos sao influen· 
ciados pela presenca de montes submarinos e lineamentos estruturais. 

o talude tambem se apresenta subdividido em dois seguimentos, superior e 
inferior, nilo sendo tio bem individualizado como na carta n~ 700. 

A plataforma sofre um decrescimo na largura em dir~ao a Fortaleza, 
de aproximadamente de 75 para 50 km. A morfologia da mesma e bastante com· 
plexa na sua parte interna, devido a hidrodim'imica presente e It paleotopografia 
da ~rea que e responsavel pela diversidade de banco'S existentes, alguns alinhados 
paralelos It costa em resposta as correntes costeiras. 

Outra feic;:lfo abundante, trpica de area de plataforma estreita, s~o os vales 
submarinos que mergulham desde a sua porcEo externa para as zonas mais pro· 
fundas. 

o monte submarino existente (Banco Conopus) apresentando superffcies 
aplainadas em torno de 60 a 260m, reforc;:a a hip6tese de representarem subsiden· 
cia (nfvel de 260m) e/ou estagios de nfvel do mar mais baixo que 0 atual (80m). 

Neste monte verifica·se ainda a presenca de degraus bem definidos na sua 
escarpa inferior. 

Outras feic;:oes marcantes sio do is terrac;:os (platos?) existentes, 0 terrac;:o 
do Cear;!, anteriormente detectado, e outro de menores dimensoes localizado 
pr6ximo. 

Ainda, entre 0 Banco Canopus e 0 Terra.;:o do Ceara, teremos a presenca 
de um canal bem desenvolvido (Canal do Mar Profundo). 

PERFIL 6 (KL) 

Trac;:ado para lela mente ao talude , cortando 0 seu segmento superior, nota·se 
a presenc;:a marcante de vales submarinos intercalados por elevac;:oes e superff. 
cies aplainadas, tornando a morfologia bastante irregular. 

CARTAS DE LITOFAclES 

Paralelamente II construcio das cartas batim!!tricas, amostras de fundo das 
;!reas hidrografadas vem sendo coletadas e analisadas em laborat6rio com a fina· 
lidade de oferecer maiores informac;:5es sobre a natureza do recobrimento sedi. 
mentar. 

o processamento das amostras e realizado sob 0 ponto de vista granulome· 
trico e mineral6gico. 
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No primeiro caso uma listagem de computador ~ obtida com as seguintes 
informa¢es: 

1 Numero de amostras 
2 latitude 
3 longitude 
4 Data de coleta de amostra 
5 Profundidade da l<'imina d'Sgua no ponto de coleta 
6 C6digo de cor do sedimento (AGI) 
7 Percentagem dos componentes texturals; cascalho, areia, silte e argila 
8 Classifica<:ao textural 
9 ParAmetros estat(sticos de tamanho a saber: mediana, m&lia aritm~

tica, desvio padrao, assimetria e curtose. 
No segundo caso e fornecida urna listagem com 0 (ndice percentual dos cpm

ponentes bi6ticos e abi6ticos do sedimento (analise da fra<:'o grosseira, > 0,062 mm). 
Tais dados sao armazenados junto ao Banco Nacional de Dados Oceanogra. 

ficos, 8NDO, sediado na Diretoria de Hidrografia e Navega<:ao no Rio de Janeiro. 
Desta maneira, alem de permitir 0 intercambio de dados com outros bancos 

simi lares, ·as informa<:5es do processamenlo sedimentol6gico permitem a constru
<:So de cartas litofaciol6gicas ou de recobrimento de fundo. 

Apresentamos a seguir alguns elementos de carater economico aplicado, 
decorrentes da identifica<:ao de fei<:l5es morfol6gicas atraves das cartas batime
tricas ora confecionadas, e do recobrimento superficial do piso marinho. 

ASPECTOS ECONOM ICOS E APLICADOS 

De acordo com os estudo$ inicials realizados atraves dews cartas batim~
tricas de detalhe e de litofacies, foi p('lss(vel detectar a existencia de fei<:5es de 
grande potencial econ6mico como bancos arenosos de recuo de restingas (carta 
2.200), de recuo estuarine (carta 400 e 700), e I?ancos de areia remobilizados 
por correntes costeiras (cartas 600, 700 e 800); como canyons submarinos (cartas 
sao, 700 e BOO); como platos e/ou terra<:os marginais (cartas 600, 700 e BOO); 
como montes submarinos (cartas 600 e 700) e ainda como linhas submersa5lde 
"beach rocks" (cartas 600, 700 eBoo). 

Por outro lado mantendo essa associ8¥30 entre a morfologia do piso mar i
nho delineado atrav~s das cartas batimetricas de detalhe, e 0 recobrimento sedimen· 
tar do fundo, e poss(vel contribuir de maneira decisiva para constru<:a'o de modelo' 
evolutivos paleogeograficos do QuaternSrio. 

Estes dados aliados com perfi'S de refledo sismica, sonar de varreclura lateral 
micropaleontologica e data<:oes de CI4 tornam poss(vel deli near com relativo 
sucesso as vari<M;:oes da linha de costa duran~e os ultimos 16.000 anos. 
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Por fim, essa asseciacio permite verificar com muita claren, recursos mine
rais superficiais, sua extensao e qualidade, bem como oferecer subs(dios a sua ex
ploracao . 

Dutro ponto importante, mas de carater aplicado e que estes dois aspectos 
de estudos que estao sendo efe~uados na margem continetal brasileira, podem ser 
utilizados na indica-;:50 de areas mais apropriadas para instala~5es submarinas 
(finalidade estrategica) ou para execu~ao de programas de manejo de ecossistemas 
litoraneos (engenharia costeira e ocetlnica) . 

BANCOS ARENOSOS 

Estas fei~5es geralmente compostas de areias quartzosas, por si s6 consti
tuem um importante recurso mineral a ser explorado, levando em consideracao 
que os mesmos possuem todas as caractedsticas necessarias a sua aplica~ao em obras 
portuarias, aterros hidri!iulicos e constru~5es de ilhas artificiais (Porto IIha-Areia 
Branca AN). 

Alem di$so, convem salientar, que, asseciados com esses bancos existem 
outras importantes concentra~oes minerais. Como no caso de bancos de recuo 
de restingas, foi observadoa existenciade concheiros aflorantes na cava dos mesmos. 
E que segundo estudos realizados) Correa e Ponzi, 1978) possui um potencial 
avaliado em 2.705.920.000 ton de calcario biodetrftico (numa area de 966,40 kml 
da plataforma continental do Rio Grande do SuI). 

Este mesmo mecanismo pede acumular "placeres" de minerais pesados que 
se constituem outro importante recurso. 

Nos bamcos de recuo estuarino, enos formadas por remobilizac!o por corren
les costeiras, alem do potencial em cascalho e areia quartzosa, podem sef tambem 
encontrados concheiros e placeres de mineirais pesados. 

Dutro mineral a ser explorado sao os depOsitos de turfa, provavlemnete ori
ginados e preservados pelas facies arenosas e transgressivas dos bancos de estuarios e 
restingas que migraram sobre lamas estuarinas ~ lagunares, tipicarT)ente ricas em 
materia oryiinica. 

"CANYONS" 

Os estudos destas feicoes e de sum a impOftiincia tanto na exploracao de dep6. 
sitos minerais, como no seu aproveitamento termo· eletrico e para 0 lancamento 
de cabos submarinos de telecomunicacoes. 

Como fonte de recursos minerais, os canyons podem apres~ntar estruturas 
favoraveis a acumulac50 de petrOleo e ainda concentracao de minerais pesados. 
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Quanto ao aproveitamento da energia t~rmica dos oceanos os "canyons" 
submarinos por sua morfologia peculiar, locais ideais para lancamento da tubu· 
laCao de aspiracao da ~gua fria mais profunda. 

Este estudo que visa aproveitar a amplitude Mrmica da lamina d'agua, com 
o bombeamento das ~guas mais profundas e mais frias, requer para 0 lancamento 
destas tubulacaes um conhecimento detalhado do canyon, como morfologia das pa. 
redes e fundo, estabilidade, e ausencia de deslizamentos e de correntes de turbi· 
dez. 

No Brasil, foram escolhidos quatro grandes canyons para uma lutura tentativa 
de aproveitamento, tendo como crit6(ios b4Sicos, 0 conhecimento existente, as di· 
mesoes dos mesmos, e a localizacao geogrMica. Estes canyons a serem estudados 
sSo: 0 de Salvador (Gorini, 1979). 0 do Rio Sao Francisco, 0 do Rio Japaratuba 
eo do Rio Potengi. Recentemente ALVAREZ (1978) analisou 0 aproveitamento 
da energia t~rmica nas costa do Brasil e indicou as zonas mais favortiveis para Ian· 
camento da tubulacao de aspir~o. 

Quanto a implantacao de cabos submarinos de tecomunicacoes, tamb~m ~ 
necesstirio confirmar a ausencia dos movimentos citados anteriormente e com isso 
nao coloear em risco (especialmente rompimentos) estas instalacoes de custo bas· 
tante elevado. 

PLAT6s E/OU TERRACOES MARGINAIS 

Associados com estas feicoes sao sempre encontrados recursos minerais de 
grande valor econOmico, como: acumulacOes de fosforita, n6dulos polimettilicos 
(com concentracoes de n(quel, caballo, lerro, manganes e ainda fosforita). E de 
acordo com a coluna sedimentar, espessura e estrutura pode fornecer cond ieaes 
favortiveis II acumulacao de petr6leo. 

MONTES SUBMARINOS 

Oa mesma forma que nos platos, sSo locais favortiveis a acumulacao de fosfo· 
rita e n6dulos polimettilicos. 

LlNHAS SUBMERSAS DE ARENITO DE PRAIA (BEACH ROCK) 

Representam paleolinhas de praia, podenclo apresentar quando localizadas na 
regilo nordeste do Brasil, concentracOes valiosas de minerais pesados, resultantes 
da marcante e~osfo das rochas Tercitirias do Grupo Barreiras. 
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ASPECTOS CONCLUS IVOS 

o presente projeto e: uma das etapas decorrentes do Programa de Geologia e 
GeoHsica Marinha - PGGM, conduzido p~r dillersas Unillersidades brasileiras com a 
Diretoria de Hidrografia e Nallegacao do MinistE!rio da Marinha. 

05 objetillos mais salientes do PGGM sao ps de preparo de especialistas no 
setor, indicaCio de recursos minerais e oferecer subs(dios ao desenlloilliment,} de 
uma engenharia nacional de equipamentos oceanogn1ficos. 

Os produtos mais sistematicamente publicados ate: 0 momento em mais de 
uma centena de trabalho sio referentes ~ morfologia , estrutura, sedimentologia e 
geologia econ6mica da margem continental brasileira . . 

Resultados das Operacoes GEOMAR sao encontrados nas publicacoes da s~rie 
DG 32 e em publicacoes das Unillersidades participantes do programa, ou em rellis· 
tas de circulacao internacional. 

Acreditamos que neste particular, 0 presente ensaio preliminar, apresenta a 
importancia de um dos segmentos do PGGM na tentatilla de atingir suas metas prio. 
ritarias. 

Este segmento, recebe 0 apoio do 1 P Plano Setorial para os Recursos do 
Mar - PSRM recentemente implantado e conduzido pela Comissao Interministerial 
para os Recursos do Mar - CI RM. 

NOT A: As cartas mencionadas no presente texto, acham-se publicadas pela Direto
ria de Hidrografia e Nallegacao. 
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