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Resu.>

Depositos de conchas calcarias no litoral suI catarinense

ocorrem tanto proximos, como afastados por diversos km da li

nha de costa atual. A presenca destes no interior da planlcie

costeira esta relacionado aos movimentos oscilatorios do nlvel

relativo do mar durante 0 perlodo holocenico. 0 mapeamento e

as analises de sondagens revelaram as caracterlsticas diferen

tes entre os diversos tipos de depositos, assim como sua dis

tribuicao irregular ao longo da zona cos.teira, e a razao des

ta e discutida no presente trabalho.

Abstract

Deposits of calcareous shells occur in southern Santa

Catarina State some km inland from shore. Beside geological,

biological and archaeological aspects they represent the

position of a former higher sea level than the present one.

The mapping and analysis of cores shows that deposits are

irregularly distributed along the coastline. The
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characteristics of the deposits are described and some

hypotheses about their origin are presented.

Introducao

o litoral catarinense e caracterizado por extensas pla

nicies sedimentares que abrigam importantes depositos mine

rais, dentre os quais se destacam os depositos de conchas cal
carias.

Estes tem side muito uteis, alem do aspecto economico, no

estudo da evolucao da planicie costeira pois permitem, assim
como as turfas e os sambaquis, serem estudados no que diz res

peito a epoca de sua formacao, atraves do metodo de datacao

por c 14.

Os concheiros naturais, como tambem sao chamados estes

depOsitos, podem ser encontrados tanto proximo como afastados

por diversos qUilometros da linha de costa atual. lsto suge

re, entre outras eVidencias, que 0 nivel relativo do mar ocu
pou pos icoes diferentes da atual no passado, visto que a for
macao destes depOsitos encontra-se relacionada a ambientes de

mar raso holocenico, e estes relacioandos aos eventos oscila

torios do nivel marinho dos ultimos 5.000 anos.

No litoral sul catarinense e tradicional a prospeccao de

conchas calcarias pois estas, uma vez beneficiadas, sao lar

gamente usadas na industria de racoes e como corretivo de so
lo. POuco uso se destina a industria qUlmica, apesar deste ser
seu usc mais nobre, mas ja se tern projetos por parte dos mine

radores locais, para tal aproveitamento.

Com uma larga distribuicao geografica, eram os sarnbaquis
o objeto principal de exploracao de conchas ate os anos 60.

Estes, por se situarem a superflcie, eram mais faceis de se

rem identificados e explorados do que os concheiros naturais
que jazem em sub-superf!cie. Com a criacao da lei protegendo
estes monumentos arqueologicos, passaram os concheiros natu

rais a serem 0 alvo principal dos prospectores de conchas,oca

sionando urn estimulo a pesquisa e ao conhecimento geologico

da plan!cie costeira, com destaque ao litoral sul catarinense,
de onde advem os principais depositos conchiferos conhecidos

na atualidade.
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o objetivo deste trabalho e apresentar uma sintese

o comportamento e a distribuiCao deste bern mineral ao

da planicie costeira, assim como contribuir com algumas

rencias no que diz respeito a sua formaCao.

Aspectos Econamicos

sobre

longo

infe-

As reservas catarinenses de conchas calcarias atingem,

segundo dados do Anuario Mineral Brasileiro do ana base 88,

o volume de 4.218.641 T, tendo como producao media 55.000

Tiano. Santa Catarina ocupa, no panorama naciona1, 0 39 1ugar

em reservas medidas deste bern mineral que tern como destaques

a Bahia, com reservas de aprox. 94.000.000 T e producao de

380.000 Tiano, e 0 Rio de Janeiro, com reservas de aproximada

mente 14.000.000 T e producao de 251.000 Tiano. As reservas

brasi1eiras tota1izam 166.360.814 T.

Dentre os municIpios produtores catarinenses, 0 municI

pio de Jaguaruna destaca-se como 0 principal, com 2.160.412 T.

Em seguida citam-se os de Imbituba, com 1.514.136 T, 0 de La

guna, com 474.917 T, Treze de Maio, com 44.170 T e Imarul com

25.006 T.

No que diz respeito a 1avra de conchas, nota-se que apro

ximadamente 30% do material extraido e desperdicado por fa1ta

de uma tecno10gia adequada que perroita 0 aproveitamento da

fracao fina ( > 8 mesh). 0 uso de f10tadores de e1evada efi

ciencia na separacao hidrogravimetrica das fracoes finas, po

dera suprir no futuro esta deficiencia, contribuindo desta

maneira para urn me1hor aproveitamento das jazidas.

A producao atua1, em torno de 160.000 Tiano, e rea1izada

por duas empresas mineradoras. Apesar desta boa producao 0

panorama atual e um pouco preocupante visto que as reservas

apresentadas em re1atorios finais de pesquisa foram superdi

mensionadas e as mineradoras, apesar de todo 0 emp~nho em no

vas areas de pesquisa, tern tido dificu1dades no descobrimento

de significativas jazidas.



Geologia Regional

A geologia do sudeste catarinense e caracterizada pela

ocorrencia de sedimentos cenozoicos, rochas granitoides pro

terozoicas relacionadas as suites intrusivas Pedras prandes e

Guabiruba, seguidas por rochas sedimentares permo-carboniferas

do Super Grupo Tubarao. Em segundo plano ocorrem soleiras de

diabasio da FormaCao Serra Geral. Com menor expressao afloran

te ocorrem diques acidos eopaleozoicos, diques basicos meso

zoicos, veios de quartzo eopaleozoicos e veios de fluorita neo

cretacicos e terciarios (Morgental, 1984).

o comportamento tectonico da regiao sugere que as rochas

do cristaliano foram submetidas aos mesmos esforcos distensi

vos e compreensivos que atuaram em todo sudeste catarinense

desde os tempos proterozoicos ate 0 cenozoico, tendo provocadc

urn sistema binario de alinhamentos estruturais, cujo trend

principal e N3ooE.

Geologia dos DepOsitos Cenozoicos

A exemplo dos trabalhos de mapeamento geologico realiza

dos pelo CECO-UFRGS na planicie costeira do Rio Grande do Sul

(Villwock et al., 1986), 0 litoral catarinense em sua porcao

sudeste passou a alvo de estudos similares realizados pelo

DNPM/119DS. Este trabalho baseia-se no reconhecimento de fa

cies sedimentares e no seu agrupamento em sistemas deposicio

nais. Apesar destes estudos ainda estarem em andamento, urna

sintese dos resultados prelirninares serao apresentados aqui.

Os principais sistemas que integram estes ambientes podem ser

descritos como:

1. Sistema de leques aluviais

Engloba as facies sedimentares formadas proximo as encos

tas do embasamento a partir de processos gravitacionais e alu

viais de transporte de material. Representados pelos depositos

coluvio-aluviais e fluviais. Sugere-se que sua formaCao tenha

se iniciado no periodo Terciario (Plioceno), em funcao de va

riacoes climaticas, e os processos responsaveis por sua genese



perduraram por todo 0 Cenozoico, podendo ser constatado ate

nos dias atuais. A litologia formada por estes processos cor

respondem a conglomerados, diamictitos, arenitos e lamitos.

Ocorrem por toda a area de estudo, principalmente nas encostas

do embasamento cristalino e nos vales encaixados neste.

2. Sistemas Laquna/Barreira Pleistocenica

Compostos por sistemas deposicionais formados durante

eventos trans-re~resssivos do nivel relativo do mar durante 0

periodo pleistocenico. Ao longo de toda a costa brasileira po

dem ser individualizados e correlacionados. 0 mais antigo e

bern evidenciado na costa do Rio Grande do SuI e conhecido como

Barreira I (Villwock et al., 1986), cuja idade absoluta e des

conhecida, mas provavelmente relacionado a urn antigo estagio

interglacial. Urn evento mais antigo que 123.000 anos atras

tambem e identificado em varios setores da costa brasileira,

e conhecido como Barreira II no Rio Grande do SuI (Villwock et

al., 1986) e como Transgressao Antiga (Martin et al., 1982)

na costa da Bahia, Sergipe e Alagoas. 0 ultimo evento pleisto

cenico ocorreu por volta de 123.000 anos atras e seus deposi

tos sao conhecidos como Barreira III (Villwock et al., 1986)

no Rio Grande do SuI (Fig. 1), como penultima Transgressao

(Martin et al., 1982) na costa da Bahia, Sergipe e Alagoas,

e como Transgressao Cananeia (Suguio et al., 1985) no litoral

paulista.

Estes depositos de barreira sao constituidos por facies

arenosas interpretadas como sendo de origem praial e marinho

raso, recobertos por areias eolicas. Os sedimentos pralais

sao compostos por areias quartzosas, bern selecionadas e com

estratificacoes bern desenvolvidas. Em certos afloramentos ob

serva-se a ocorrencia de tubos fosseis de CallichiruB major e

de moldes de conchas de moluscos. As areias eolicas apresentam

em geral coloracao avermelhada e urn aspecto macico (Tomazelli,

1985) .

Trabalhos de mapeamento realizados pelo DNPM na costa de

Santa Catarina resultaram na distincao de 2 tipos de depositos

pleistocenicos:
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Figu", 1 - Eoquema propoolo por Villwock el.l. (1986) p.", 00 qualro ,erlodoo de .110

nlvel marinho du"'nle 0 Qualem'rio Me colta do Rio Grande do Sul.( in Sugulo
et sl., 1988)
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1. Urn tipo estaria representado por terracos marinhos su

perficialmente retrabalhados por processes eolicos. ~iversos

afloramentos entre as regioes de Paulo Lopes e Jaguaruna apre

sentam caracteristicas destes terracos conhecidos como Barrei

ra III no Rio Grande do SuI. Dois afloramentos-chave podem ser
encontrados na regiao de Paulo Lopes relacionados a este even

to. Urn na localidade de Massiambu, onde urna exploracao de

areia para usc na construcao civil (Porto de Areia do Lageano)
permitiu 0 estudo de urn perfil lavrado. Dois horizontes sao

facilmente distintos: urn inferior contendo areias claras com

estruturas de tubos fosseis de Callichi~U8 majo~ e outro su

perior contendo areias amarronzadas compactadas (Fotos I e 2).

A interpretacao para este afloramento e de que seja urn ambien
te inter-mares recoberto por pacote eolico. Ainda na regiao de

Paulo Lopes, em frente ao Posto Tidao, urn outro afloramento

muito interessante pelo ponto de vista interpretativo pode ser

encontrado e correlacionado com este mesmo tipo de ambiente.
Neste observa-se que ficaram preservadas as estruturas sedi

mentares primarias relacionadas a seu ambiente de deposiCao.

Trata-se de urn pacote sedimentar composto na sua parte infe

rior por areias claras, bern selecionadas, contendo laminacoes
plano paralelas e cruzadas. Estruturas do tipo "herringbone"
(espinha de peixe) sobressaem-se, indicativas de urna bidire

cionalidade das correntes de mare. Observa-se tambem estrutu

ras acanaladas, possivelmente relacionadas a feicoes do tipo
"ridge and runnel" (crista e canalete) (Fotos 3 e 4). A parte

superior deste afloramento e composto por areias eolicas. To

das estas feicoes sao interpretadas como ambientes inter-mares,

portanto, relacioandas a urna antiga linha de praia. A exemplo
dos afloramentos que contem fosseis de artropodes marinhos,

estes tambem se encontram bern mais interiorizados a partir da

praia atual (± 5 km). Estes tipos de depositos sao bern carac
terizados na costa brasileira, e relacionados a urn evento
trans-regressivo do nivel relativo do mar ocorrido ha aproxi

madamente 123.000 anos atras.

2. Urn outro tipo de deposito pleistocenico e encontrado

na regiao sudeste de Santa Catarina. Trata-se de depositos eo

licos contendo desenvolvidas "crostas limoniticas" (Foto 5) ,

que formaram-se a partir da percolacao de fluidos ricos em
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FOTO 1 - Lavra de areia no Massiambu: 0 pacote inferior, de areias claras, contern

estruturas biogenicas relacionadas a um ambiente inter-mares. 0 superior, de
areias amarronzadas, refere-se a um recobrimenlo e6lico.
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FOTO 2 - Estruturas biogenicas de Calichirus major, um artr6pode marinho que habita a

regiao inter-mares. Porto de Areia do Lageado (regiao de Massiambu).
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FOTO 3 - RegiAo de Paulo Lopes (Posto TidAo) - Afloramento de um dep6sito de

pleistoc6nico onde se encontram preservadas estruturas do tipo "espinha de
peixe" representativas de um ambiente inter-mares.
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FOTO 4 - Estruturas de "crista e canelete" representativas de canais que ocorrem nas

zonas praiais inter-mares. Regiao de Paulo Lopes (Posto Tidao).
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FOTO 5 - Afloramento de dunas e6licas pleistocenicas onde uma grande percola~ao

de fluidos ricos em ferro ocasionou 0 desenvolvimento de crostas Iimonlticas.
Praia do Arroio (Jaguaruna).
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ferro por entre os sedimentos (processos diageneticos). As re

giees de Imbituba e Jaguaruna sao caracteristicas deste tipo

de deposito. Estes depositos encontram-se quase que adjacentes

a praia atual nestas localidades. Villwock (com. verbal) cita

que afloramentos identicos sao encontrados na planicie costei

ra gaucha, e la estao relacionados a Barreira I, portanto mais

antigos que 123.000 anos. Por serem extremamente similares su

gere-se que estes depositos encontrados em Santa Catarina pos

sam ser tambem mais antigos que 123.000 anos, porem e urn as

sunto ainda em discussao. Carecem de estudos mais detalhados

e maiores evidencias.

varios ambientes deposicionais do tipo lagunar, paludal e

fluvial se estabeleceram na depressao isolada entre 0 embasa

mento cristalino e os depositos pleistocenicos, ocasionando 0

que se denominou sistema laguna/barreira pleistocenica.

3. Sistema Laguna Barreira Holocenica

A ultima fase trans-regressiva do nivel relativo do mar

foi a responsavel pelo desenvolvimento da barreira arenosa ho

locenica. Este evento culminou ha cerca de 5.100 anos atras

atingiu

ultima

quando 0 mar, subin~o desde a plataforma continental,

seu nivel maximo, finalizando 0 evento que se seguiu a
glaciacao.

Esta ultima fase trans-regressiva, conhecida como Trans

gressao Santos (Suguio et al., 1985) na costa paulista e como

Oltima Transgressao (Martin et al., 1982) nos estados da Ba

hia, Sergipe e Alagoas, esta representada no Rio Grande do SuI

pelos depositos da Barreira IV (Villwock et al., 1986).

Ambientes caract~risticos decorrentes deste evento sao

os lagunares e os de barreira, compostos por depositos praiais

e eOlicos .

Neste trecho de Santa Catarina e bern caracterizado 0 re-

lagoas e

lagunar por

poucos

e/ou

nlvel

sultado deste evento pela distribuicao de inUmeras

lagunas, que possivelmente formavam urn unico corpo

ocasiao do auge desta transgressao, e que foram aos

individualizados ern funcao de processos de colmatacao

mudancaa'<no nivel de base relacionados a cscLl.acao do
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relativo do mar (Figura 2). Ainda relacionadb a estes ambien

tes podem ser citados os depositos deltaicos intra-Iagunares

(ex.: delta do Rio Tubarao, na Lagoa Santo Antonio) e os de

positos paludais/turfeiras.

Aos depositos de barreira correlacionam-se os eolicos e

praiais. Os eolicos podem estar subdivididos em ambientes de

dunas, inter-dunas ou lencois de areia. Recobrem em parte os

sedimentos praiais, por vezes transgredindo em direcao ao con

tinente.

Para efeitos comparativos ressalta-se as diferencas geo

morfologicas existentes na planicie coste ira do Rio Grande do

SuI e Santa Catarina. No estado vizinho encontra-se preservado

todo 0 sistema laguna/barreira referente aos eventos pleisto

cenicos e holocenicos. Na regiao sudeste de Santa Catarina is

to nao ocorre. Observa-se em tracos gerais a presenca de ter

racos pleistocenicos, parcialmente recobertos por sedimentos

eolicos, em contato no seu lade oceanico com a praia atual. 0

contato para 0 lado continental da-se com ambientes lagunares

ou paleolagunares,quando nao diretamente com 0 embasamento

cristalino. As caracteristicas destes depositos permite corre

laciona-Ios com os da barre ira III da costa gaucha, sendo que

em alguns locais observa-se depositos eolicos com expressivas

crostas limoniticas bastante similares aos da barreira I do

litoral do Rio Grande do SuI.

A barre ira holocenica, correlacionada com a barreira IV

no Rio Grande do SuI, e caracterizada neste trecho do litoral

catarinense por uma reduzida faixa de praia, por vezes reco

brindo depositos de turfas e -em contato direto com terracos

pleistocenicos no seu lade continental. Ao contrario do que se

verifica no estado vizinho, esta barre ira nao margeia nenhum

sistema lagunar da zona costeira. Aqui os sistemas de lagunas

e lagoas sao margeados em geral, por depositos pleistocenicos

e pelo embasamento cristalino. Intensa atividade eolica se

verifica em toda a regiao acarretando sistema de dunas, de di

recao preferencialmente NE, transgredindo sobre depositos

pleistocenicos e holocenicos.

Sugere-se como explicacao para esta diferente comparti-

mentacao geomorfologica entre estas regioes, 0 fato da zona

114



~~ RoCh~ grof'lfnco.

o Rernane«-nt_ P tei.tocinloo.

1~f.~llhO,.aUl',(' i'e", HoI(lct'nic<n

(;'i~O.Pci"IO' cont,nenlal'

. ...

c>
\:I

{;;J

c~.

.-------~~------------~_;_-------~---___p2fl .OO·

..
• .... ! .......~X

~
::::f' ...r--.-' J'ibi

'" .~

... ·t lit... . ~

/ .
'T'

..,

·... .. .. .· ... .... .. .... .. ...
. .. ., .. . .. ..

.....~...., . ..... .... t:J> r __,.·..
· ....... 0.. .. .. ..· . .. . . ~ ... .. .. ........ ..

.~. .·· .
::~~~"7M". e".....~.. .· ( . , .· . ' .,', : ~ ;.<' /.-:-=: :::: : / : . ..

::;:f"'-/ ~~
-:.~ 4» ~ ~ ; ; ~7 · c;.;'" ." -,:;l:}'S ~ - ..,
... .: . ~ : : : : : :: : : .. .r:.-'

Figura 2 - Esboco interpretativo da configuracao lagunar por
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(modificado a partir de Martin e Suguio, 1986).
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coste ira do Rio Grande do SuI situar-se na parte emersa da Ba

cia de Pelotas, uma zona comprovadamente de estabilidade tec

tonica, que preservou todos os ambientes formados a partir dos

eventos de movimentacao relat iva do nlvel do mar, ao passe em

que a zona coste ira do sudeste catarinense encontra-se em uma

regiao instavel, limitada pela Plataforma de Florianopolis no

seu lade submerso e pela Serra do Mar no seu lado continental.

Pode ser que a nao preservacao de todo 0 sistema laguna/bar

reira como 0 encontrado no estado vizinho tenha relacao com

fatores erosivos decorrentes de mudancas de nlvel de base re

lac ionados a Serra do Mar, mas este ~ urn assunto ainda em dis

cussao.

Evolucao Paleogeografica da Regiao Sudeste de Santa Catarina

Apesar desta ser uma regiao ainda em estudo, pode-se tra

car algumas linhas gerais sobre 0 aspecto evolutivo quaterna

rio desta area, que tern como limites a folha Paulo Lopes ao

norte e a folha Jaguaruna ao suI.

para 0 perlodo pleistocenico tem-se evidencias de pelo

menos dois eventos trans-regress ivos do nivel relativo do mar.

a mais antigo estaria relacionado aos depositos eolicos de

coloracao amarronzada contendo crostas limoniticas, que seriam

similares a barre ira I da costa gaucha. Sua idade e desconhe

cida (400.000 anos?) porem pode ser inferido como Pleistoceno

Inferior. Aos depositos com estruturas sedimentares primarios

e biogenicos recobertos por pacotes eolicos correlaciona-se 0

evento de 123.000 anos atras. Urn outro alto nivel marinho,mais

antigo que 123.000 anos - tentativamente Pleistoceno Medio

e citado por Martin et al. (no prelo) constituido por terracos

marinhos s ituados a 13 metros acima do presente nivel med io do

mar. Nao se tern detalhes se ocorrem nesta regiao, mas e citado

sua ocorrencia ao longo da costa catarinense (in Suguio et

al., 1988) .

ApOS a fase de alto nlvel marinho de 123.000 anos 0 nivel

relativo do mar iniciou uma descida quando foram construidos

terracos recobertos por cordoes litoraneos. Esta fase durou

ate 18.000 anos atras quando 0 nlvel do mar iniciou uma su-
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bida muito rapida. No decorrer desta fase a maior parte da pl~

nlcie coste ira foi destrulda.

A partir de 7.000 anos atras inicia-se a formacao da pla

nlcie coste ira holocenica, tendo 0 nlvel relativQ do mar al

cancado seu maximo por volta de 5.100 anos atras. Os vales es

cavados nos terracos pleistocenicos foram, nesta fase, inva

didos pelo mar formando urn extenso ambiente lagunar que, com

o passar do tempo foi-se individualizando. Evidencias mostram

que apos esta fase pelo menos duas oscilacoes ocorreram, pro

piciando a formacao de paleolagunas e depositos de turfas.

Atualmente observa-se feicoes erosivas neste trecho do lito

ral catarinense, indicativas de urn movimento positivo do nlvel

relativo do mar. rndicios desta tendencia positiva pode ser

constatado em regioes como Paulo Lopes, na localidade de pi

nheira. Ai observa-se uma serie de cordoes litoraneos regres

sivos, facilmente identificados em fotos aereas, que sao 0

registro de uma fase de descida do nivel do mar em passado re

cente, mas que possui logo em sua parte adjacente, urn sitio

arqueologico submerso (sambaqui). rsto significa que 0 mar foi

regredindo e em sua retaguarda construindo estes cordoes re

gressivos. Numa fase em que se estabilizou os antigos indige

nas construiram 0 sambaqui, que mais tarde teveque ser aban

donado em funcao de uma oscilacao positiva do nivel relativo

do mar (Figura 3).

Uma outra evidencia neste mesmo local situa-se na parte

emersa, quase que adjacente ao sitio arqueologico. Ai observa

se um expressivo campo de dunas que se encontra ativo, trans

gredindo sobre terrenos holocenicos e pleistocenicos. Toma

zelli (1990) cita que 0 desenvolvimento de dunas transgress i

vas pode ser considerado como 0 resultado de uma elevacao re

cente do nlvel relativo do mar que, ao deslocar a praia em di

recao ao continente desloca tambem a fonte de areia, favore

cendo sua remocao para 0 campo eolico ativo. Varios autores

tern defendido 0 modelo de que 0 maior desenvolvimento de dunas

transgressivas se associa preferencialmente a periodos de ele

vacao do nivel relativo do mar acompanhados de uma erosao da

linha de costa. Os periodos de rebaixamento, em regioes de

clima iimido, seriam preferencialmente acompanhados da fixacao
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Figura 3 - Regi.to da Pinhe ira (Paula Lopes) , onde e bern evidenciado mov imentos

negativos e pcsitlvos do nlvel relativo do mar.
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das areias pela vegetacao e conseqllente estabilizacao das du

nas proximo a praia, normalmente com 0 desenvolvimento de pla

nicies de cordoes litoraneos regressivos.

Uma outra evidencia deste movimento positivo sao os pro

cessos erosivos atuais na praia, que acarretam 0 afloramento

de turfas. Tomazelli e Villwock (1989) citam processos simi

lares na costa do Rio Grande do SuI, citando como exemplo as

localidades de Tramandai e Farol da Conceicao. Ern Santa Cata

rina ocorrencia de turfas na praia atual sao tipicos, geral

mente no reverso d0 cordao recente, indicativas de antigas zo

nas lagunares que foram colmatadas e/ou secaram em virtude de

urn movimento negativo do nivel do mar. Atualmente estao sendo

soterradas pela migracao do cordao recente, resultado de urna

movimentacao do nivel do mar ern direcao ao continente. Este

fato e bern evidenciado na Ilha de Santa Catarina (Muehe e Ca

ruso, 1983 e Caruso, 1989), assim como ao longo deste trecho

do litora.l catarinense. Datacao por C14 ern amostras de turfas

apresentaram idade de 2.660 ± 170 anos A.P. (Caruso, 1989), 0

que significa que a praia atual e mais recente do que esta

idade.

Apes esta transgressao de 5.100 anos atras 0 nivel

tivo do mar pas sou por dois periodos oscilaterios, que

~er inferidos a partir de dados obtidos ern estudos dos

quis da regiao.

rela

podem

sarnba-

Diversos sarnbaquis sao encontrados na regiao suI de Santa

Catarina e tern fornecido dados importantes para inferir mode

los de niveis marinhos e mudancas climaticas do Holoceno. Esta

alta concentracao e comparavel corn a parte central da costa

atlantica dos Estados Unidos e contrasta corn a relativa es

cassez ern maiores latitudes polares.

Cinco distintos tipos de sitios de sarnbaquis podem ser

reconhecidos, cada qual caracterizado por concentracao de con

chas que indicam que os indios faziam seus locais de refeicao,

quando possivel, imediatamente adjacente ao local de cresci

mento dessas conchas (Figura 4).

Importantes escavacoes e sistematicas datacoes por c1 4

de sarnbaquis tern mostrado que a ocupacao destes sitios nao se

119



TIPOS L1TORANEOS DE SAMBAQUIS DE CONCHAS

LAOO oe TeRRA...

1°.°0.1 o.po,itol
PI.i,toc:tniCQI

TIPO C :

~
LAGUNAR

LAOO PARA OMAR-.

Ftgura 4 - Associa~el ecol6gteas de vjrios sambaquil de conchas (modificado a partir

de Fairbridge . 1974) .
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estenderam por perIodos indefinidos, mas sim concentraram-se em

1 - 14 •tempos na qua as datacoes por C mostram que 0 nlvel do mar

estava oscilando.

o sambaqui da Carnica (municIpio de Laguna - SC), que foi

praticamente destruIdo por lavra clandestina em 1970, conti

nha aproximadamente 50.000 conchas individuais de A~~rdium

brasiZiana por metro cUbico. Possuia aproximadamente 20 m de

altura e 100 m de diametro, 0 que representa 2,5 bilhoes de

mariscos (Fairbridge, 1976).

Estudos realizados por Hurt (1974) com conchas coletadas

na base deste sambaqui apresentaraul idades entre 3.400 e 3.300

anos atras. Isto significa que 0 sItio comecou a ser ocupado

nesta epoca. Logo a seguir urn nivel arenoSo indica que 0 sitio

foi abandonado. Urn outro grupo de datacoes, em direCao ao to

po, forneceram idades que variam entre 2.550 e 2.400 anos. Es

tes dados sugerem que por volta de 3.000 anos atras sua ocupa-

cao foi interrompida, provavelmente em conseqUencia de urna

descida do nIvel relativo do mar, e por volta de 2.500 anos

atras 0 sItio voltou a ser reocupado.

A partir destes dados infere-se que 0 perIodo holocenico

o nIvel relativo do mar nesta regiao alcancou 0 primeiro maxi

mo ha 5.100 anos atras atingindo ± 5.100 anos atras atingindo

± 3.5 metros acima do nIvel atual. Entre 4.100 e 3.800 anos

o nIvel esteve provavelmente abaixo do atual. Ha 3.600 anos 0

nivel relativo do mar passa por urn segundo maximo situando-se

2.5 ± 0.5 metros acima do atual. Entre 2.900 e 2.700 anos atras

o nIvel esteve abaixo do presente, e urn terceiro maximo ocor

re ainda ha 2.500 anos atras (Martin et al., 1986).

Todos estes dados sao colocados aqui de uma maneira pre

liminar, pois esta e uma regiao ainda em estudo e estes dados

podem ser avaliados nurn contexto local, mas nao no conjunto.

t nItida a tendencia de subida do nlvel relativo do mar neste

trecho do litoral catarinense. Trabalhos de mapeamento e sis

tematicas datacoes por C1 4 fornecerao em breve urn perfil mais

detalhado da evolucao paleogeografica desta regiao.
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Geoloqia,dos DepOsitos Conc;:h1fero$
I I ~"::,

Apesar de urna serie de evi.denc Las que condl.lzemCi. l?():te n-
cialidade de deterrninadas areas para prospeccao d~ ' ~onch~~',s~
rnentel1travesdefurosde~ondagelliiestaspddeirtapfesentar re
suLt.ados pos:l..t1VOs, jaqtiEVsua(f:l.stril:hi;i~ao'e tao trrE!~tilarqUe

se 'toiria:"dific:il dEite:hnihll.r com l:!xati&a:o as).!reasi·~os~ir1aobis

destebeIll nlirtEifi:ii'~
,','r

A geologia destes depositos podeser, X~~Ifa,~~~i~M' a;t~~,::ee

de furos de sondagens, na qual constata-se que estes podern

oeotter §ob a 'forilia'de "f.~Hb.co~"<oi:i·'\'b6r~oas';;'orauafi6rantes

e>ta ~rn p~6fUfidid6.des dkl:i'te'!S:6 'tileftrds. ' Jr·espessurai:Iaeatrlada:
e:brtchtfera ~ode:'ltliiriar de 6.5 m'ii"IO.6Il1,66mte6res;; 'taIii1:iSin
\7i!lrlaveis. 'Aiari~iise""fciiiriistfca'dEi!stes'" depoSitbs "reVelil- 'cj'de

sa:o cOIllpost6s prirtcl~1iiinenie pel<,·peiidp6da· i·; ·Anhinfirbiilir di li
bl'(lsiiid7ia ((;meHin), Mgut&.ellimehor>freqtl:ehda" piit"us tl'ttti
(oBt~ea) equeJtjoi~ Say.Aitlbas especiescClrisideta:i:lcis fili:d:'ilihas,
..'.,':.'.1 .- > '-. :: .-', ;",- ~'; "j:. ":";:" " ":.:·'··l_!'," -.. ',":' i'" ',,'.' , ~",:,;:-. s.": ","', -- : \ ;.. "·C"'---""." ",,- •., .... r; < ,." .'>, "--,,,',',

porern suportandO'varlacoes na·saHnfdade. 'Etltteas·deIllais' as"':

p~dies o66f:tend~s'podern sEirc1tadaS, E!titr~ dlittas!'a)l'NtI':tJ,Htrt&
virginea e corbu La (Corb:uIJi'}dd'z':tbea,'t§,mbem[6onsid~radas;eu.;..

rihaHnas.. 0 anexo.. L apr~senta ,aLi<dentiLf1caC~9Jllaqr9sqQPj,ca do

material refeil:l'ente~.U!Il·dos.eonche:iX'os naturais.,Q.(),~,i.tora~' su],

ca:ta;rinense~Esteves. 1986).

Locai~ '6ndepfeaoiid.r\.~riteIhehtepOdenlser 'E!l'18dnft'ados e!stas

concentracC5es d~ c::ortch~s'saon6S'ambierifes;laljuna.res·e' pa l e o::'

iaguna~es. AS~Ohchasri.~stes'deposi tbi:i .'. ilodsm E!Star 'puras OU
Clssociadas s rnatr ii· cl.:tendsci, arg'ilosa ou 'a.retlo-"'a.rgi:fosa. Nas
areas oride'ehab puras bti ass66±cidasa<mafrl2:areri8sa, ;dbser';'

va-se que as "alva!; aprli!serltam;:'~~ itlteiras'6u':bern'po{1c6:':· que..:.

bradicas," e,. nos locais, pndeos. ccnchexros i., estap,.a s soc;i,,,,I:iQs ii

rnatrlz argilosaobserva,.,se.q1:le aE!coIicbas Elsj:.~p, :l;ra~e~;tfl,c;1!;l~i

sern brilho e'bemquebrat;11cas, EstallliCaraq~e;t:'ist;:j.C9S §ug~ri,~

que e s t.a. associacao' deconchas'cOI1l,Natriz areI'lOSa,cljle"i~ de
depositos" in. s,:j..tu"·,.aoc ,p.asso cque<a,assoc:lacao,./:ilQl1\· I!Ia;t;;riz" ar

qilosa corresponderiam'a c(')nchas,retb!l.balb~di;!..IiI'PP~d~C~P" ::~.J:Q-r

siva fluviaL Estudos'mais' deta'lhados IllOstrari;!.l1I;qu~;:e~,tgUp'Qnr:

cepcao e erronea. A lavra do concheiro natural do Rio D'Una
(Foto 6), na localidade de Nova Brasilia (Imbituba) oferece

excelentes exposicoes de urn perfil lavrado onde pode-se cons-
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tatar que, apesar da jazida se encontrar na zona da planicie

de inundacao do Rio D'Una, 0 concheiro esta associado a matriz

arenosa e ainda apresenta uma serie de evidencias que permite

concluir que 0 de po s Lt.o nao e "in s1-tu". Dentre estas eviden

cias a principal e a inclinacao das camadas em direCao as mar

gens lagunares (Foto 7). Outras evidencias seriam as estrutu

ras sedimentares encontradas neste deposito, tal como a grano

crescencia nos "sets" e a presenca de paleocanais com estrutu

ras de corte e preenchimento. Num perfil lavrado pode-se ob

servar que os "sets" possuem aproximadamente 20 cm e a granu

lometria aumenta da base para 0 topo (Foto 8). A analise fau

nlstica deste concheiro revela que seus habitantes sao, em sua

mai6.ria., ca.racterIStiCOSdefU!ld?rn~rjJlh6.a.1:.'e,>.:~

rasas, sendo que algumas especies sao'defurid6 "'> ....tpd3~t:>

de aguas rasas, sendo que algumas especies sao de~un~oa.;r;-~?~

so da plataforma interna e media (15 a 75 m). Isto,.sq.~ere·que

uma parcela destes concheiros foram trazidospela fase trans~

gressiva de urn nivel de mar mais elevado dO ,que

outra ,parcela desenvolveu-se nOil:1t~ri0I" de.$1:.a~

condicoes mixohalinas. A sua redepOSil:oi~)ra.~Ul<t

ou "ancorado" em esporoes arenos~sdevete~c~~

de algum fenomeno climAtic9q~"'/:a.!!i!~ocj,..4ocC>m~

lagunar , teria-osit;~~~¥~#~~~~~<i¥~f.t~ef!!i!~1:.a.~~·p~~
como regra geral. maBnO£iprinclpaj,.$~;R~~i~Q~d~.
tudados observa-se estas estruturas sedimentares . lWaf
de redeposiQaO. Como'exernpl'bdestestipds'dedepoSi1:os podem

ser citados os que margeiam 0 sistema lagunar do Mirim, Ima

rui e Santo Antonio, que seriam os das localidades do Perrixill

Caputera, Roca Grande, GuaiUba, Vila Nova e Ponta Rasa (Figura

5). Todos estes locais sao esporoes arenosos em ~ujos terracos

lagunares adjacentes se concentram estes concheiros.

Quanto ao fato de concheiros associados a matriz argilo

sa, onde se apresentam quebradicos e sem brilho, existe a pos

sibilidade de serem fruto de acao erosiva fluvial, porem care

cern de outros estudos para confirmar esta hipotese.

Na margem oeste deste sistema lagunar areas

mostraram-se viaveis. Nestes locais os depositos

ocorrem nos terracos lagunares proximo ao complexo

pesquisada s

conchlferos

cristalino,



FOTO 6 - Lavra de conchas calcareas na regiao de Nova Brasilia , Imbituba.
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FOTO 7 - Perfil lavrado onde constata-se a inclina~iio das camadas

depositadas em dire~iio as margens lagunares.
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assim como nas encostas. Como exemplo podem ser citadas as 10

calidades de Sao Tiago, Granjeri e Fazenda Sao Paulo. Furos de

sondagens revelam a presenca de concentracoes de conchas, qua

se que puras, imediatamente acima do substrato rochoso, e em

suas proximidades a presenca de bolsoes argilo-conchiferos. 0

mecanisme para deposiCao destes concheiros e similar ao obser

vado nos esporoes lagunares da margem leste, ou seja, sao em

funCao da hidrodinamica lagunar que as concentraram nestes 10

cais. A lavra nestes locais apresenta um problema que e 0 da

contaminaCao dos graos grosseiros de quartzo e feldspato pro

venientes do cristalino que se misturam a estes depositos, fa

zendo com que por vezes se torne anti-economico os trabalhos
de lavra.

Mais ao suI, urn outro sistema lagunar atual que compreen

de as lagoas de Jaguaruna, Garopaba do SuI, Santa Marta e da

Manteiga, apresentam excelentes indicios deste bem mineral.

Na localidade de Jaboticabeira, uma regiao paleolagunar que

ligava as atuais lagoas de Jaguaruna e Garopaba do SuI, podem

ser observados diversas lavras de conchas. Nestes observa-se

as mesmas estruturas sedimentares verificadas em outros con-
cheiros, ou seja, nao sao depositos "in situ" e sim foram de

positados em funcao da hidrodinamica em terracos lagunares ou

nas proximidades da ilha granitica que aflora no local. Em
funcao de fases regressivas do nivel relativo do mar esta la
guna se compartimentou fazendo com que novos terracos surgis

sem e por conseguinte novos locais de pep?sicao. Ainda em fun

cao destas fases regress1vas zonas paleolagunares originaram
turfas recobrindo em parte as camadas conchiferas (Figura 6).

Uma outra lavra que pode ser citada e a:da localidade de

Camacho, na mar gem leste da laguna de Garopaba do SuI. Neste
local grandes quantidades de conchas foram lavradas, e estas

estao associadas ao terraco lagunar que se localiza no rever

so do cordao recente. Por estarem situados proximo ao canal

de ligaCao com 0 mar sugere-se que paleocanais lagunares tam
bem possam servir como ambientes propicios a concentracoes de
conchas.
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ConclusOes

Ao analisarmos os principais depositos de conchas calca

rias pesquisadas no litoral suI catarinense, observa-se que

os principais estao relacionados ao ambiente paleolagunar que

deveria existir por ocasiao do auge da transgressao holocenica

ocorrida ha 5.100 anos A.P. Este evento de alto nivel marinho

ocasionou uma extensa zona la~unarque deveria ter sua confi

gura~ao algo parecido com 0 da Figura 2.

'Esta serie de lagoas e lagunas que se ob~erva hQje neste
., i." :

trecho do litoral catarini!Jts~<de'l;iliam formar um ,~nico ¢orpo la-
, J !

gunar, que em fases regressivas posteriores foram compartimen-

tadaS e parcialmente cOlm!itada;s~'LEsta imensa! l~'g;una fez com
que diversas eSpeCieS.' ~~" ~~'n~has"desenvolvesile~'seu '1habitat"

no irlterior da laguna, e posteriormente eon': k sua "motte" fo

ram ~emovidas e depositadas ~m't~rracos lag~ares de suas mar

gens.: Datacoes em conchas de diversos cqneh~iros :naturais

apre~entam idades de 4.200 ± 200 anosA.i>."lndicativa's de sua
, , -. \

epoc~ de deposicao. outros concheiros aprElsentaram id~des mais
recentes, rePl!&:ct'6'ncHt8s 'a'i''U1na!"bU'tfa. oscilacat>! posd t i.va do nivel

I t, ~~; l 1:,-i T '.-" "; ~ ,

relativo do mar. .

Conclui-se que, a distribuicao irregul,ar ao longo da pla

nici~ coste ira de depositos de conchas calcatias nao ~sta re
Lac Lonada a paleolinhas ;'de-praia!i' e s Lm a amlhierltes propicios

zeLacdonados ao corpo lagunar atual e ao paleolagunar princi

palmente. De uma~,al1.7t:r:~.,gefa.1 ,~~},e~,.lfn9BI1:l7rall~S·,s~ re~aciona

dos aos eventos de' n;f,veisl'InarJi..nhaJp0sitivos, oco.rr Ldos: no Ho

locenb, que ocasionaFaM"stia :dbrt6'eht±'i:lca'(J};~ ambientes laguna
res, cuj a distribuicaoareal ser ia bern maior que a a.t.ua L,
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~l

Io.~l1tifica<;;ao mq.cr~scPIl;i.c~ do mate;ri,a~r~f~re.nte a upI,QO~ con

cheiros naturais do litoral sul, cata,rinense.,(ReaU2:<i9as pela

Professora Ieda P. F. Esteves)

Classe: .Gasuopoda"

f~lia Fissur~llidae

1,a - generoDiodora pata qo n i o a (Orbigny,1847j, Mar;Lnho, .:j.ito

ral,rocnoso,

1b - genero LucapineZ.Za,~e7se14 :(Mar.t:enl'l, J,.990jMarinho, p.to

ral rochoso, aguas rasas (ate 54 m).

Familia "'1'rocll.idae

2 - genero I'equ l a (Agathistoma) pat6nica(brbigny, 1840) Ma

r inhot,l i'toira1 ' rochos(): e' .agr~9adO$ ca lcar10$, 'aquas 'rasas

(ate 55,ml.'

li'~~~~ Ne!!~~~~.

~;:. - gep.E!!f8 ' N~r,itilt~ l t!;i~~i(l,f:la It4BI?:,~~U,5l ... +l3~.),- "Ambiente ,Illi xo

halino ~":t;o~~,df;1,N~Ij1~eti;,, !'~9-R,.l~98so·r

Familia Littrinidae

4 - genero Littorina
: i} ;<~ :j ',' oj':;;"::,:' c.(.:,1 ,,~.' ,

litoral rochoso.

1832) Marinho,

Familia. cerithdciae'

5 - genero Cerithium (Thericium) atratum (Born, 1778)

nho',; ftifldo"8r.iiltoso ;e' g;odoso~i.e}

Mati-

Familia Cerithiopsidae
5a - genero SeiZa adamsi (H.C. Lea, 1845) Marinho, fundo 10

doso, arenoso fino, cOnchas quebradas.

Familia Calyptraeidae
6 - genero CrepiduZa acuZeata (Gmelin, 1791) Marinho, fundo

rochoso.



Familia Thaididae

7 - genero Thais IS'tramanitCJc) ha emae t ome (Linnaeus; 1"767) Ma

rinho, litoral r-ochoac , pri}ximoacbanco's';de ostras.

Familia Columbellidae

7a - genero Costoanaahis aatenata (Sowerby, 1844) Marinho,sob

rochas, aguas rasas.

Familia Nassarlldae

8 - genli!rO Naeear iu e vibex "(Say, 1822) baixios Lodosos e are

nosos, ambiente mixoha1ino.

Familia ,Strombidae

9 - genero Btrambuspu'gilis (Linnaeus, 1758) Marinho, . fundo

arenoso.

Familia Olividae

10 - genero BuZZa atr-vata (Brugu;iere, 1792) 'Marinho', praial

r a so , e spec Le que.se·-enterlraemsedimentos'areno-lodosos.

Classe: Pelleoypoda

FamH.iaArcidae

12 - genero Anadara brasiZiana(Iiamatk,lS1'9) 'Marinho; fundo

de areia e cascalho.

Familia.pectinidae

13 - genero Peot e n zicz'i2c' (Linnaeus,' ;1758}, Marinho, f undo

de are i.a e: algas..' calcareas, 'zona de Plataforma' interna

e media (15 a 75 m).

14 - genero Leptopeaten bavayi (Dautzenberg, 1900)

fundo arenoso (15 a 55 m).

Marinho,

Familia Ostreidae

15 - genero Crassostrea rhizophorae (Guilding, 1828) mixo

halina, em fundos rochosos e raizes de arvdres componen

tes de mangues (acho que e esta especiel.

13$'



FamIlia Lucinidae

16 - genero Lu~ina pe~ tinata (Gmelin, 1791) Marinho, sedi

mento arenoso-1odoso, aguas rasas.

17 - genero Coda k ia ~ osta ta (orbigny, 1842) Marinho, fundos

de areia (10 a 90 mI.

FamIlia Veneridae

18 - genero TiveZa ma~troides (Born, 1778) Marinho, fundo

arenoso raso.

19 - genero Ca ZZi s t a eu~ymata (Da11, 1889) Marinho, fundo

arenoso (30 a 100 m).

20 - genero Chione (Chione) ~an ~ e Z Za ta (Linnaeus, 1767) Ma

rinho, fundo arenoso, areno-rochoso, areno-1odoso.
21 - genero Chi one ( Chione) pubera (Bori Sanint-Vlcent, 1827)

Marinho, fundo arenoso (5 a 85 mI.

22 - genero Chion e (L irophora) Zat iZira ta (Conras, 1841) Ma

r inho, fundo arenosO (ate 40 m aprox.).

23 - genero AnomaZo~ardia bras iZ iana (Gme1in, 1791) Marinho,

fundo areno-lodoso, aguas rasas.

FamIlia Corbulidae
24 - genero Cor b u Za (juZ ia~orbu Za ) ?~uba n ia na (Orbigny, 1853)

Marinho, fundo areno-lodoso.

25 - genero CorbuZa (CorbuZa) ~aribaea (Orbigny, 1842) Mari

nho, fundo areno-lodoso.

Familia Pholadidae
26 - genero Cy r t o p Ze ur a ( S~ obinophoZas) ~ostata (Linnaeus,

1758) Marinho, fura rochas, argila e lodo.
27 - genero Amiantis purpura tus (Lamarela, 1818).

28 - Ost ~a equestri s .
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