
BATIIIE'J'IUA E ALGIIIIAS COUmERACOBS SOBRE A EVOLUCJIO GEOLOGICA

DA LAGOA DA aJRCEIcJlO - :u.BA. DE SAlftA CA'l'ARDIA

Dieter Muehe*

Francisco Caruso Junior**

The present study deals with the bathymetry of Conceicao
Lagoon. The knowledge of the lagoon's botton morphology will

provide basic information for other studies being conducted

there, and will help navigation in the lagoon. Field work was

also undertaken in the neighborning areas of the lagoon

allowing some considerations about the geological evolution of

Conceicao lagoon.

Introducio

o presente trabalho aborda a batimetria realizada na Lagoa
da Conceicao, que teve como finalidade 0 reconhecimento da mor
fologia do fundo lagunar para servir de subsidios para estudos

complementares que se realizam no local e auxiliar a navegacao
no interior da laguna. Tambem realizaram-se excursoes nas vizi
nhancas da laguna, 0 que permitiu sugerir algumas consideracoes
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so b r e a e vo Lu c ao qe o l o 3 i c a da I,a goa da Con c e i .;ac.

Situacao GeOgrafica e frJtro~ Dados Amtientais

A Ldgoa da Conceir,;ao, lo<.:alizada na borda l<lste 0.d I l ho. d e

3a~ta Catarina, pouce abaixo do Tropico de Capricorni:::>, a l ati

tude ?7035' s e e 3 t e n de , em sen~ido Norte-SuI, logo atras de de

positOR ar~nosos, com urn comprimento Lotal de 13,5 km; largura

ent.re 2 , S e 0,15 kin e area total de a p r ox , 20 km2 (fig. 1).

Nc: a r e ", de e s t udo o s ve n t o s p:::-ea om':';lan t e s s ac do quadr a nt.e

/lorte , pcre m o s de maior inte nsid a d e s ao -.10 1 uad r-3.r. te SuI, res

ponsaveis pp.l a fo rma c ao dos im~nsos c~npos de d und R encontrad~s

na r e g i a o .

As mar e s , no inlet, apresentam amp l i t u de de aproximadamente

20 em, e em condicoes excepcionais, tais como fortes ou prolon

gadas chuvas, 0 nivel d'agua chega a alcancar aproximadamente 40

em.

Quanto a distribuicao de seus sedimentos de fundo, a laguna

apresenta os padroes classicos conhecidos de sedimentacao la

gunar, com a predominancia de sedimentos arenosos nas partes mar

gina is e s iltosas nas partes mais centrais e profundas, ocor

rendo ainda entre estes as facies transicionais, areno-siltosa e

silto-arenosa, que ocupam as profundidades intermediarias do

corpo lagunar. As facies arenosas situadas na margem oeste da

laguna, provenientes das encostas do complexo cristalino, apre

sentam imaturidade textural e mineralogica, ao passe em que as

areias provenientes da barreira arenosa, na margem leste, se

apresentam maturas sendo provavelmente areias retrabalhadas da

plataforma continental adjacente.

Equipamentos e Metodol.ogia

No levantamento foi utilizado urn ecobatimetro com freqden

cia de operacao de 208 KHZ (fig. 2); ideal . para aguas de pouca

profundidade; bussola, teodolitos, miras e radio transmissor. 0

ecobatimetro, a bussola e uma das miras foram instaladas a bordo
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do barco utilizado na pesquisa, ao passe em que os teodolitos

ficaram em pontos diferentes da margem lagunar, sendo operados

por dois topografos, cujo objetivo era marcar e anotar os angu

los de visada em direcao ao barco no momento exato em que era

solicitado, via radio transmissor. A medida que se fazia 0 le

vantamento, diversos pontos de navegacao eram solicitados, sendo

posteriormente plotados no mapa geografico (escala 1:10.000).

Foram realizados 32 perfis transversais ao longo do eixo

longitudinal da laguna, totalizando 35 km de linhas sondadas,

correspondendo a urna densidade de linhas de pouco menos de 2

km/km 2 (fig. 3).

Geoloqia Local

A laguna, devido a sua.configuracao alongada, e dividida

de norte para suI em Lagoa de Cima, Lagoa do Meio e Lagoa de

Baixo, estando esta ultima ligada ao principal corpo lagunar ape

nas por urn canal estreito sobre 0 qual passa a ponte que permi

te a ligacao entre as duas margens.

Sua margem oeste e constituida por encostas altas e ingre

mes do complexo cristalino com praias pouco desenvolvidas for

madas por sedimentos arenosos imaturos trazidos pelos pequenos

corregos que descem das encostas do macico costeiro. Excecao

constitui a margem nordeste da Lagoa de Baixo onde ha conspicuo

desenvolvimento de esporoes arenosos.

A margem leste e constituida no seu segmento Norte por urn

largo campo de depositos de areias marinhas cujo limite oceani

co e formado pela Praia de Mocambique e que se estende para 0

SuI ate a elevacao cristalina do Morro da Galheta, de direcao

NE-SW, do qual e separado pelo Canal da Lagoa, frnica ligacao da

laguna com 0 mar. A exposicao de depositos da turfa na Praia de

Mocambique (fig. 4) permite inferir a migracao dessa praia em

direcao ao continente soterrando parte da laguna pre-existente

entre a mesma e 0 outro cordao litoraneo mais interiorizado,mais

alto, responsavel pela formacao do corpo lagunar com nivel do

mar mais alto, possivelmente a cerca de 5000 anos A.P. (A.P. =

Anterior ao presente) (fig. 5).
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Estudos posteriores realizados nesta regiao confirmaram a

existencia de dois cordoes litoraneos ao longo da Praia do Mo

cambique, sendo 0 interior mais alto. A datacao das turfas cole

tadas no cordao externo, mais baixo, apresentaram idade de 2660

! 170 anos A.P., 0 que sugere que esta caminhada do cordao ex

terno em direcao ao interno deu-se por volta de 2500 anos A.P.

Estudos sistematicos ao longo do litoral brasileiro mostram di

versas evidencias que por volta de 5500 anos A.P. 0 nivel rela

tivo do mar estava urn pouco acima do atual. Particularmente, na

regiao da Lagoa da Conceicao, tem-se evidencias de algo proximo

de 2.5 m acima do atual. Isto significa que por esta ocasiao

ja existia este cordao interno que margeia a laguna, mas nao ne

cessariamente que tenha se formado nesta epoca. Existe a possi

bilidade deste cordao ter-se formado num nivel de mar mais ele

vado do Pleistoceno, ha aproximadamente 120.000 anos A.P. Neste

caso a fase regressiva do mar que ocorreu apos 120.000 anos A.P.

teria ocasionado 0 secamento da laguna, e posteriormente com a

transgressao marinhaholocenica, que atingiu seu auge a 5500

anos A.P., a laguna teria voltado a existir.

Dois grandes esporoes arenosos, apoiados nesse cordao lito

raneo interno, se estendem para 0 interior da laguna sendo cer

tamente 0 resultado de processos de transporte posteriores a
formacao do cordao.

A definicao da extremidade suI da laguna decorreu do avanco

de urn imenso campo de dunas, que a partir da Praia do Campeche,

de areias notadamente mais finas que as da Praia do Mocambique,

avancou do suI para 0 norte, soterrando parcialmente as encostas

do Morro do Gravata e definindo na sua parte frontal 0 limite

suI da Lagoa do Meio e no seu limite lateral a margem leste da
Lagoa de Baixo.

Configuracao e Batimetria

A desigualdade entre margens opostas - encostas ingremes de

urn lade e depositos sedimentares do outro - fazem com que as se

coes transversa is tendam a apresentar urn perfil assimetrico, com
as maiores profundidades para 0 lade das margens do cristalino

(fig. 6).
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Nas areas sem processos erosivos ou deposicionais signifi

cativos a profundidade se situa em torno de 5,0 m decrescendo em

direcao as margens com esporoes arenosos, quando grandes areas

apresentam profundidades inferiores a 0,5 m como e 0 caso da

margem leste da Lagoa de Cima ate a altura do Canal da Barra. A

Lagoa do Meio, com margens rochosas em ambos os lados-borda les

te do macico da Ilha de Santa Catarina e encosta do Morro da

Galheta - apresenta perfis simetricos com fundo monotone em tor

no de 5,0 m,

A margem suI da Lagoa do Meio e definida pela frente do

campo de dunas, cujo retrabalhamento levou a formacao de urn es

porao submerso na metade leste da refer ida margem. Na Lagoa de

Baixo a profundidade e afetada principalmente pela formaCao de

esporoes na margem noroeste que formam bancos de areia com pro

fundidade em torno de 0,5 m e menor. Na ausencia desses bancos

o fundo apresenta profundidade de ate 5,4 m. Da mesma forma que

na sua parte frontal, 0 flanco oeste do campo de dunas nao chega

a modificar substancialmente a profundidade da margem leste da

Lagoa de Baixo que se man tern proximo aos 5,0 m. As maiores pro

fundidades sao encontradas na metade superior da Lagoa de Cima

onde urn canal, proximo a margem do cristalino, atinge profun

didades maximas de 8,7 m (fig. 7).

o baixo vale afogado do ribeirao Joao Gualberto, consti-

tuindo a extremidade norte da Lagoa de Cima, apresenta profun

didades baixas tornando diflcil a navegac;ao para rnontan~e. A

baixa capacidade refletora dos sedimentos do fundo desse vale e

o proprio material colocado em suspensao por revolvimento, indi

ca tratar-se de sedimentc muito fino possivelrnente depositado

por floculac;ao de parte da carga fluvial em suspensao em conta

to corn a agua salgada.
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Fig. 1 - Visao geral da Ilha de Santa Catarina, com desta
que para a Lagoa da Conceicao, que devido sua con
figuracao alongada recebe de Norte para Sul a se=
guinte denominacao: 1-Lagoa de Cima, 2-Lagoa do
Meio e 3-Lagoa de Baixo.
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Fig. 2 - Ecobatimetro e demais acessorios

usados no levantamento batimetri

co.
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Fig. 3 - Mapa de pos ic iona rnento de linhas de sond ag ern

no levantarnento batirnetrico.
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Fig. 4 - Caracteristicas do
cordao externo, a
praia atual pro
priamente dita. No
limite superior a
presen~a de deposi
tos eolicos, e pro
ximo a base turfaS:-
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