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Abstract

The sedimentary nature and distribution of the Santa

Catarina continental shelf is presented.

The sediments of the continental shelf are present in the

area covering the Pelotas and Santos basins.

The granulometric, morphoscopic and sandy components

characteristics of the samples taken during Geomar XIV

Expedition were studied.

Three populations were observed on the shelf: siliceous

sands, biogenic sands and terrigenous muds.

Siliceous sands occur on the internal shelf. They are

products of reworking of the underlying pleistocene deposits

in coastal environment.

Biogenic sediments are characteristics of the middle

shelf but are concentrated on the outer shelf, at present.
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They seem to be deposited during regressive environment

conditions.

Terrigenous muds are dominant in the middle shelf. They

cover partially the siliceous and biogenic sands. Their

deposition is related to transgressive environment condition.

1. Introducao

o presente trabalho constitui uma contribuicao ao

da plataforma continental suI brasileira.

estudo

Pretendeu-se estudar a distribuicao e composicao das popu

lacoes sedimentares procurando tambem, oferecer elementos que

contribuam para 0 conhecimento da evolucao da margem continen

tal brasileira.

Para isto foram coletadas 51 amostras da plataforma conti

nental de Santa Catarina entre as isobatas de 20 e 200 metros

(Fig. 1), situadas dentro das coordenadas 26 030' e 29000' de

latitude SuI e 47 000' e 50 000' de longitude Oeste.

Neste trecho, a plataforma continental apresenta

entre 130 e 150 km, com a quebra da plataforma a uma

dade de 130 metros.

largura

profundi-

Sua cobertura sedimentar ocupa area que corresponde a duas

bacias sedimentares de idade Cretaceo-Terciaria: bacia de Pelo

tas e bacia de Santos.

2. sedi mento1oqi a

2.1. ADa1ise Textura1

A figura 2 mostra a distribuicao, na plataforma continen-

tal das populacoes granulometricas obtidas pela aplicacao do

diagrama triangular de Shepard (1954).

Pelo diagrama apresentado verificou-se a presenca dos se

guintes facies sedimentares: areia, areia lamosa, areia-silte

argila e lama.
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A areia e encontrada tanto na plataforma interna quanto na

plataforma externa.

Na plataforma interna e encontrada em duas faixas conti

nuas a norte e a sul da area; enquanto que, na plataforma ex

terna ocorre numa faixa continua interrompida apenas ao largo

de Florianopolis.

A lama ocorre na plataforma media, ao longo da isobata de

100 metros. Ao sul predomina 0 tamanho argila e ao norte 0 sil

teo

A area restante e ocupada por misturas de areia e lama em

diferentes proporcoes onde sao reconhecidos os facies areia la

mosa e areia-silte-argila.

2. 2. DistribuiCao e Composicao c10s SediJlentos

Observando 0 mapa litofaciologico da figura 3 pode-se apre

ciar, principalmente, a existencia de tres zonas sedimentares

distintas, complementada por uma quarta, de mistura. Sao elas

a areia quartzosa, areia biodetritica, lama e mistura de areia

e lama.

A areia quartzosa ocupa a parte interna da plataforma con

tinental. A sul sua composicao e predominantemente ortoquartzi

tica e a norte passa a subarcosiana.

Na plataforma externa, em profundidades superiores a 100

metros, a composicao da areia e biodetritica, e constituida do

minantemente por restos de foraminiferos, briozoarios, molus

cos e poriferos.

A lama terrigena se estende, a partir da plataforma media,

sobre as areias situadas junto ao continente e aquelas que se

situam externamente.

Este corpo lamoso substitui progressivamente a areia dando

lugar a areia lamosa e areia-silte-argila.
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2 • 3. Para.etros Bstatlstf.cos

Os diferentes parametros granulometricos foram

por processos graficos, de acordo com as formulas de

Ward (1957).

2.3.1. Areia quartzosa

calculados

Folk &

o histograma da figura 4.A, representa areia quartzos~

Esta areia e constituida de urn pequeno nfimero de classes tex

turais (0 a 4 0). Sao unimodais, apresentando a classe modal

acima de 60% e correspondendo a areia fina.

Aparece, em algumas amostras, uma terminal grosseira-

biodetritica e urna terminal fina, lamosa. 0 selecionamento e

pobre a moderado, assimetria variavel, pela a adicao de mate

rial fino e grosseiro. A curva e do tipo leptocurtica represen

tando sedimentos unimodais.

Os componentes terrigenos sao representados, alem do quar

tzo, que e dominante, tambem por minerais pesados e glauconita.

2 .3. 2. Areia biodetrltica

Sao compostas principalmente de foraminiferos, briozoa-

rios, poriferos, moluscos e fragmento de concha, podendo estar

presente urna pequena quantidade de quartzo.

o histograma da figura 4.B mostra urn grande numero de

classes texturais (-3 a 4 0). Isto faz com que 0 selecionamen

to seja pobre. Foi determinada uma ampla variacao para os para

metros estatisticos devido a dois fatores: urn deles referente

a progradaCao das lamas da plataforma media sobre os sedimentos

grosseiros da plataforma externa. 0 outro, ao tamanho do grao

biodetritico que depende mais do tamanho do organismo, de que

propriamente das. condicoes hidrodinamicas no ambiente de depo

siCao.
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2.3.3. Lama

Mostra predominancia alternada de seus dois componentes

essenciais, representados pelo silte e pela argila. 0 silte~

domina nas lamas, desde a altura de Laguna, em direCao ao nor

te, enquanto que as argilas sao mais abundantes ao suI.

Os histogramas da figura 4.E e 4.G, mostram urn grande nu

mero de classes texturais (4 - 12 0) fazendo com que 0 sele

cionamento seja muito pobre. Os valores da assimetria revelam

comportamento simetrico a positive pela adicao de material fin~

A curtose confere valores platicurticos a curva de distribui

cao, indicando que os sedimentos lamosos sao polimodais.

2.3.4. Areia lamosa

Ocorre onde os componentes lamosos aparecem misturados as

areias quartzosas ou biodetriticas. Sao identificadas tres sub

facies:

1) Areia quartzosa argilosa: ocorre internamente e 0 quar

tzo aparece em percentagens superiores a 90% na areia.

2) Areia biodetrltica argilosa (figura 4.H) ocorre exter

namente ao suI da area e os sedimentos biogenicos estao presen

tes em percentagens superiores a 90% na areia.

3) Areia biodetritica siltosa: ocorre externamente porem,

sao encontrados ao norte da area. Mais de 90% da areia tern com

posicao biogenica.

3. Discussao e Conclusc5es

o mapa faciologico da figura 3, mostra a composicao terri

gena da areia quartzosa que, como tambem verificado por Fran

cisconi et alii (1974), tern constituicao subarcosiana ao norte

de Florianopolis e, ao suI de Laguna, areia subarcosiana e or

toquartzitica.
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Kowsmann et alii (1978) afirmam que essas areias sofreram

retrabalhamento desde 0 holoceno ate 0 recente. A faixa areno

sa, ao suI d~ Laguna, foi estudada por Martins et alii (1974).

Estas areias foram interpretadas como sendo depositos trans

gressivos, quando da subida do nivel do mar depois da ultima

glaciacao. Ainda, Martins et alii (1978), caracterizam essas

areias como sedimentos reliquias da plataforma continental in

terna.

Mabessone (1971), apresentando 0 mapa de facies da plata

forma continental brasileira, cita essas areias como de ocor

rencia ao longo de, praticamente, toda a plataforma, nomean

do-as como sendo a de facies litoranea de areia quartzosa. Diz,

tambem, que sempre possuem uma parte biodetritica, que na area

em estudo nao ultrapassa os 10% e e constituida de moluscos,

poriferos e fragmentos de conchas, tal como foi determinado neB

te trabalho.

A distribuicao das lamas foi estudada por Martins et alii

(1967), que as interpretam como depositos reliquias da ultima

giaciacao, quando 0 nivel do mar encontrava-se mais abaixo,dan

do oportunidade aos rios de espalharem seu material na zona da

atual ocorrencia das lamas. Referindo-se a estas observac6es,

o trabalho de Kowsmann et alii (1977), demonstra que ha canais

afogados pelo avanco da transgressao marinha na plataforma con

tinental. Estes canais poderiam ter contribuido com material

fino para 0 atapetamento da plataforma central apos a elevacao

e estabilizacao do nivel do maratual.

Por outro lado, Rocha et alii (1975), acreditam na possi

bilidade de que as lamas terrigenas tenham sido acumuladas em

ambiente lagunar, quando do abatimento do nivel do mar e con

seqaente exposicao da area que e hoje a plataforma continental.

Outros autores que mapearam trechos da plataforma conti

nental brasileira fazem referencia a ocorrencia da areia bio

detritica na area em estudo, entre eles podem ser citados:

Francisconi et alii (1974), Mabessone (1971), Milliman et alii

(1972), Kowamann et alii (1978) e Correa (1978).
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Outros sedimentos b10detriticos comp6e-se, dom1nantemen
te, de fragmentos de organismos diversos, entre os quais devem

ser mencionados os foraminiferos, briozoar10s, moluscos e pori

feros, como sendo os mais abundantes.

Os componentes arenosos biogenicos das aroostras da plata

forma continental de Santa Catarina aparecem em graos fratura

dos, opacos e descoloridos, atestando um intenso retrabalharoen

to no arobiente de deposiCao. ~ interpretado como sendo 0 efeito

da concentracao desse material pela aCao de ondas.

Associada, tanto as areias da plataforma interna como as

da plataforma externa, aparece a glauconita - um alumino sili

cato hidratado de ferro e magnesio - em teores sempre menores

que 1% desta fraCao.

Concluindo, os sedimentos da plataforma continental foraro

afetados pelas flutuac6es do nivel do mar, durante os episo-

dios glacio-eustaticos ocorridos a partir do pleistoceno.

A analise dos parametros estatlsticos indicaro

quartzosa teria sido depositada em arobiente praial

cie costeira. Mostraro terem sido submetidas a mais

sedimentar, evidenciado pelas suas caracterlsticas

cas.

que a are:a

ou de plani

de um ciclo

morfoscopi-

A regressao roarinha, ocorrida, permitiu que a drenagem

cortasse a plataforma continental, depositando 0 material fino

nas porcoes mais externas, na epoca, com caracteristicas de

arobiente costeiro. A posterior transgressao marinha afogou a

drenagem, desvinculando as lamas do continente, permitindo ca

racteriza-las como reliquias, ja que nao ha deposiCao atual.

A areia de composicao biodetritica, encontrada na plata

forma externa, e constituida por organismos relacionados a aro

bientes de plataforma media, 0 que sugere uma condicao relI

quia, pois sao encontrados atualmente na plataforma externa em

profundidades que nao correspondem a de seus habitats natu

rais.
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