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Ab$tr'~I· The paperdescribc:s the later mineral assemblage !lllhe Santa Catarina nuorite mining district. recenll) recognized 

in the Coeal nuorile orc ~e.n In this assemblage. Ihe banle crystals arc perfect. celllimelrie and trnnslucent The habit· 

prISmatic. granted by pinacoides· and tile fonns association - prisms m12101, nlI10[.114101 and dllOII. bipymmids 

7.l2111. r14111 e ylllil and pinacoides 01 I 001. bIOI 01 and c/OOII . arc here lirstly described The mineral assemblage 

fils a pipe wllere deposition was controlcd by mi~ing of ascending hydrothermal fluids witll two types of cold descending 

fluids 

Keywords barite. crystal morphology. hydrolhermalism 

INTROD U(:AO 

o presenle trabalho objetivou descrever e invcsli
gar as condir;i5es de rormar;ao de uma ocorrencia de barita 
- por diversos mOlivos classificada como singular - recen
lemente exposla pelos trabalhos de explorar;ilo da fluorita 
do fililo Cocal (Fig. I) no Distrito Fluoritico de Santa Ca· 
tarina (DFSC). Os crista is de barila desla ocorrencia silo 
euedricos e perreilOs. bern desenvolvidos e Iransparentcs. 
Silo de uma be leza rara para a barila e curiosamente 
contrastante com as demais e numerosas ocorrencias deste 
mineral no DFSC. Do ponto de vista geol6gico. a ocorren
cia tcm caracterislicas surpreendentes para os ramiliariza
dos com a geologia do DFSC. A barita do lipo comumenle 
associada a fluorita ocorre intercalada nestc mineral ou e 
tardia. preenchendo espar;os residuais nos fili5es. Ela dcsa
parece gradualmente em profundidade, enquan lo que. num 
dado nive!o sua dislribuir;ilo e irregular. Contraslantemcntc. 
a barita aqui estudada e restrila a uma eSlrcila coluna de 
grande exlensao vertical denlro da jazida Cocal e e abun
dante em uma profundidade onde a barila comum e quase 
inexislenle. 

Os resultados do cstudo revelaram que a barita des
ta ocorrencia possui um habito e uma associayao de ror
mas que, ao nosso conhecimento, nilo roram descrilOs an
teriormente. Constalou-se que ela pertence a uma 
paragenese poslerior a mais tardia ate entilo reconhecida 
no dislrilO e sua rOmlayaO ocorreu dentro do provavelmentc 
ultimo conduto de asccnsilo de fluidos na estrutura Coca!. 
o estudo das cond ir;oes de forma~ilo desla paragenese -
aqui denominada ultra-lardia - trouxe novas inrormar;oes 
para 0 entendimento do runcionamenlo do hidrOiermalismo 
no DFSC. Desla rorma, cstc lrabalho. alem de seu aspeclo 
mineralogico-cristalografico, representa, lambcm, uma 
contribuir;ao ao aperreir;oamenlo do modelo genl!lico das 
lllincralizayi5cs do DFSC. 
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Figuro I - Mapa gcolilg.co da arca do I!hlo Coeal. alul lao: 2' 
Formar,:a.o Rio Bonito:] · Formar;a.o Rio do Sui: 4: riolito: 5 Gra· 
nito Pcdras Grondcs: 6: tildo dc fiuorila: 7: falha: 8 diqllC de 
diabasio: 9: I'cio de quart7o: 10: por;o de acesso. 

GEOLOGIA DO DlSTRITO FL.UORiTiCO 
E DO FILAO COCAL 

o elllbasamenlO do OFSC e conSliluido predomi
nanlemenle pelo Granito Pedras Grandes (Sallel. 1988). 
local mente cortado por diques de rochas sub-vulcanicas 
acidas do Eo-Paleoz6ico (Teixeira. 1969). As rochas da 
Bacia do Parana prcsenlcs no distrilO perlcncem as FomHI
r;i5es Rio do Sui e Rio Bonito (Perilliano Inferior) e It For-



mat;aO Serra Geral (diques e soleiras de diabasio do Juro
Cretaceo). Os filoes de fluorita cortam todas as litologias 
acima, encaixam-se preferencialmente nos granitos e es
treitam-se ao penetrarem as rochas sedimentares e soleiras 
de diabasio. 

As minera1iza~oes silo filoneanas, controladas por 
estruturas de diret;Oes no quadrante NE. A grande maioria 
dasjazidas tern reservas da ordem de 100.000 toneladas com 
teor medio de SO% de CaF

l 
e sao exploradas ate profundida

des em tomo de ISOm. A fluorita depositou-se durante qua
tro fases de abertura das estruturas filoneanas. Nas fases I e 
3 predominam a fluorita macit;a e brechas tect6nicas. Nas 
fases 2 e 4 predominam texturas bandadas. brechas de co
lapso e "cocardes", e a zonat;ao vertical, marcada pelo enri
quecimenlo em silica nas raizes e em barila nas panes supe
riores, e mais pronunciada. No detalhe, os preenchimenlos 
foram subdivididos (Bastos Nelo et al., 1992)em nove gera
t;Oes segundo as cores de fluorila predominantes e os mine
rais associados. 

o fililo Cocal (Fig. I) e eontrolado por uma estrutu
fa de diret;ilo geral N40"E, sendo dividido nas paries norle 
e sui por uma zona nilo mineralizada localizada numa 
inflexilo da estrulura para N-S. Na parte suI a estrutura e 
sub-vertical. Na parte norte 0 mergulho varia de 4S" SE a 
subvertical. A espessura media na parte sui e de I.Sm e na 
parte norte de 1.0m. Atualmente, a explora~ao se desen
volve no nive! 200, devendo se eSlender ate, pelo menos, 0 

nlvel 2S0. No filao Cocal, oeorrem minerios das quatro 
fases e 0 preeenchimento da caixa filoneana apresenta, ao 
longo da maior parte da estrutura, uma zona~ilo simetrica 
(Fig. 2). 

A BARITA ASSOCIADA As MINERAL..IZA(:()ES 
DE FLUOR ITA 

No SudeSle Catarinense silo conheeidos tres lipos 
de ocorrencias de barita: (I) associada as mineralizat;Oes 
de fluorita: (2) cristais de barita em meio a quartzo 
microcristalino de zonas de falha de diret;Oes no quadrante 
NE (Ferreira & Almeida, 1989); (3) veios de diret;ilo NW
SE conslituidos apenas por barita (Bastos Neto, 1990). As 
rela~Oes geneticas entre os tres tipos de ocorrencia nfio silo 
bern eonhecidas. As ocorrencias do tipo 3, apesar de pro
missoras, nunea foram investigadas por sondagem. A barita 
dos filOes de fluorita ocolTe intercalada no minerio bandado 
ou preenchendo espat;os res iduais na caixa filoneana 
(paragenese tardia). Em alguns filoes de fluorita, os leores 
de barita nas partes superiores podem atingir mais de 10 % 
em peso, 0 que viabilizaria sua explora~ilo como 
subproduto, como ocorre em jazidas de fluorita norte afri
canas e europeias. A barila associada a fluorita foi dividida 
segundo tres parageneses - precoce (intercalada na fluorita), 
tardia e ultra-tardia - descritas a seguir. 
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Figura 2 - Perfil representativo da mincraJizar;llo do li lao Coeal 
1: fiuorita (f.) amarela bandada: 2: f. branda bandada: 3: f. ama
Tela maci~a: 4: quarlzo microcristal ino: S: f. violcta: 6: f. verde: 
7: granito. Os segmcnios representados por FI. F2, F3 e F4 re
prescmam as partes do minerio correspondelltcs as quatro fases 
de abertura e preenchimento. A seta indica 0 espao;:o residual na 
parte central da caixa filoneana a qual apresenta uma zonar;1I0 
simctrica. 
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A barita precoce 

A barila intercalada na fluorita forma pequenos 
bolst)es (:t 3 cm) interligados por filoneles de espessura 
milimetrica dispostos ao longo dos pianos de crescimento 
da fluorita. Nos bolst)es_ a barita ocorre como uma massa 
sem forma eristalina definida (as superficies planas even
tualmente observadas foram impostas pela fluorita), devi
do a sua deposi~ao intercalada com a fluorita: a barita se 
concentrou em pequenas concavidades na superficie da 
fluorita reeem deposilada. 

A ba r ita tardia e 0 preenchimento dos geodos c 
"vugs" 

A paragenese tardia ocorre nas paredes de "vugs" 
ou forma geodos. Os primeiros sao espa~os residuais com 
form as lenticulares (dimenst)es mais comuns: espessura ate 
30 em, altura e comprimento de I as m) resultantes do 11110 
preenchimenlo eompleto da caixa filoneana pela fluorita . 
Espa~os de formas semelhantes a "vugs" podem ocorrer 
interiormente a gerat;t)es mais antigas, tendo sido forma
dos principalmente pe la abertura de fraturas causadas por 
movimenta~Oes tardias, provavelmente ligadas ao reajusle 
iSOSlatico regional. Grande parte dos geodos localiza-se em 
zonas de intersec~ao de fraturas , onde espa~os foram aber
lOS pela brechat;l'io fina da fluorita e sua remo~ao por dis
solu~ilo ou transporte medinico pelos fluidos. Tambem 
ocorrem espat;os residuais ov6ides em zonas de minerio 
em "eocardes" ou de brechas de colapso grosseiras. 

o preenehimento dos geodos e " vugs" pela 
paragenese lardia (Fig. 3) inicia-se por uma banda de 
fluorila eo lunar branca, amarela ou ineo lor com e"spes
sura de ate 3 em ou, muitas vezes , au sen Ie. Seguem-se 



crislais cubicos bern form ados (areslas cenlimetricas a 
decimetricas) de fluor ita amarela, liIas-claro e incolor, 
eventual mente branca, 0 conjunto e cortado por lame las 
de barita, individuais ou em aglomerados ina forma de 
cristas, eventualmente radiais) cinza ou amarela. Os com
primentos das lamelas, mais frequentemente ate 2 cm, 
atingem excepcionalmente 10 cm. De modo muito raro, 
ocorrem cristais tabu lares tendo como unicas form as pre
senles os Ires pinac6ides. 

Uma pelkula de espessura milimetrica, conSli
tuida par quartzo limp ida. frequenlemente piramidado. 
recobre as cubos de fluorita e, parcialmente, as lamelas 
de barita. Crislais euedricos de pirita (dimensOes mais 
frequentes: O,S a 3mm) salpicando a pelfcula de quaT!
la, conferem um aspecto mosqueado ao geodo au ao 
"vug". A deposi~ao lermina com uma argila branca 
idenlificada por difratometria de raios X como mineral 
interestratificado ilita/esmectila (l IS) de tipo RO (alta 
porcentagem de esmectita). 0 lIS RO ocorre na forma 
de filonetes cortando os minerais anteriores ou con
centra-se em concavidades na superricie interna do 
geodo ou "vug", eventualmente preenchendo todo 0 
espa~o residual. N6dulos de ah~ Icm de diametro. com 
estrutura concenldca, podem ocorrer dentro do mate
rial argiloso. Em him ina petrografica observa-se tra
tar-se de cubos de fluor ita, crescidos em meio a massa 
argilosa, que englobaram parte desta como inclusOes 
concentricas. Lame las de barita ocorrem eventualmente 
associ ad as a fluorita. 

A paragenese da barita ultra-Iardia 

o "vug" onde ocorre a barita hialina, objeto destc 
estudo, localiza-se na parte norte do lilao Cocal. Sua es
pessura varia de 0 ate 80cm, por urn comprimento de I Sm. 
A altura minima (observada pelos autores) vai desde ° nl
vel J 70 ate 0 100. Segundo infonna~Oes dos mineiros, ele 
prossegue acima do nivel 100: a verifica~ao de sua conti
nuidade abaixo do nivel 170 depende do desenvolvimento 
da lavra. 

Neste "vug", a barita e a pirita da paragenese tar
dia apresentam algumas particularidades em rela~ao aos 
"vugs" e geodos comuns. A barila e abundante e bem cTis
taHzada. Na parte inferior do "vug", ela ocorre como cris
tais lamelares, enquanto que, na parle super:ior. ocorrem 
crista is tabulares (com as formas represent ad as na 
Fig. 4a). Os crista is sao amarelo acastanhado, relativa
mente Iranslucidos e com dimensOes de ate 4 cm. A pi rita 
tambCm e muito mais abundante do que 0 normalmente 
observado, chegando a formar uma banda continua com 
espessura de ate O,Scm (Pr.l ,Fig.A). Contrariamente a ou
tros "vugs" existentes no pr6prio mao Cocal, a forma~ilo 
e a altera~ao de minerais prosseguiu ap6s a deposi~ao do 
interestralificado liE RO, fonnando-se a paragenese ultra
tardia (Fig. 3). 
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Pigura 4 - Tipos de crislais de barila enconlrados no filtto Coeal. 
A: barila lardia: 13: cristais maiores da barita ultra-Iardia: CeO: 
delalhes dos dois lipos de lerminar;:Oes dos crislais menores da 
barita ultra-tardia. Os cristais lipo C sao caraclerizados por aprc· 
senlarem lermin~Oes com as formas z{211) e p(411 ): nas ler
minar;:Oes dos crislais de tipo 0 oeorrem as formas n{ J 10} e y 
{I I I}. Identifieac;:Ao das dcmais formas da figura: aIIOO), 
b{OIO). c{OOI), d{ 10 1}, m(210), 0{011} e 1(410}. 



c o 
I'ranchll I - Fig. i\ a sela indica a handa de piril3 tardia: abai.\o dela obscna·~c a iluorua Hlrlha. aClm,. O(Orn.: uma handa de OlLrim 
r6sca i.' criSlais de barila lcilosa c bariHI hialina. Fig. 11: na parte dara acorn: a nuorua wm \cx\ura PScudoMlriOldal: as panes cscums 
com:spondcm a lonas ficas em pSllomclana. Fig. C: sobrc uma banda de barua rosell. dcscn'ohcm-~c !;rlSlalS de harita Icuos,a 
passando a hilllina: as manchas cscums corrcspondcm :\ pSi lome lana conccrnrada un I.ona de translfi:llo de alguns criSiats. Fig. [) dru~a 
de banta hialina 

A piTiHI da paragencse tardia foi trallsfomHlda num 
material castanho escuro. eventual mente com formas cu
bicas relielas. idcntificado por difrac\omelria de raias X 
como goetila com pequena quantidade de hemal ita. ESla 
alterac;ao foi provavelmente contcmporanea a deposic;ao 
da badta r6sea. Esta barila forma uma banda de cspcssura 
de ate 4cm, sem variac;ao de cor apesar de variac;oes 
texturais importantes: passa de urn aglornerado de criSlais 
xenom6rficos a zonas mais finas. de aspeclo granular. onde 
argilas brancas sao observadas pontualmente e a prescnc;a 
de fluorita muito fina foi detectada por difratometria de 
raios X. 

A barila r6sea foi recobcrta por uma pelicula crcme 
acastanhada com espessura em lorno de I mm, localmcnte 
atingindo I ern. Extemamcnle. a pelicula tern 0 aspeeto de 
um mineral coloidal. com uma tCXlura pseudobotrioidal (Pr. 
I Fig. B). Todavia. e constiluida por material granulado 
identificado poT difratomelria de raios-X como exclusiva
mente nuorila, formando duas camadas. Na mais intema. 
a fluorila e finamente granulada, corn asp~_ctO sacaroidal. 
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Na extcma. e mais grosseira e os grJos tem fonnas de cubas. 
Antes do termino da deposic;ao da pelicula de 

fluorita iniciou-se a cristalizac;ao da barita leilOsa (Pr I. 
Fig. C) que e apenas em parte coberta pela peticula de 
fluorita . Os crislais tem formas semelhantes as da barita 
hialina (vcr mais adiante) mas suas dimens3es matores 
sao semprc inferiores a Icm. Subsequentemente. ocor
reram, conjuntamente, a deposic;ao de psilornelana e 0 

inicio da cristalizac;ao da barita hiatina. A psilomelana 
recobre parcia1rnente a pelicula de fluorila, apresenta 
uma leXlura botrioidal C. onde e muito abundante. pare
ce ter inibido 0 crescimento da barita hialina ESla ulli
ma pode ocorrer como crislais inteiramente hialinos au 
como se fossc n continuac;ao do crescimento do cristal 
de bar ita leitosa (Pr. I. Fig . C). Exalamentc no ponlO 
on de a barita passa de leitosa a hialina ocorrem in clu 
sees arborescentes (Iridimensionais) de psi lome lana. Nas 
partes mai s externas destes crislais a psilomelana c au
sente, indicando a interrupc;ao de sua formac;ao, enquanlO 
que a da barila hialina persiSle. A barita hialina forma 



drusas (Pr. I, Fig. D) com cristais muito frequentemen
te atingindo 7 cm e, em alguns casos, biterminados. 0 
espat;:o residual do "vug" foi parcial mente preenchido 
por uma argila branca ( interest ratificado ilitalesmectita 
RO) . Entrctanto, n6dulo s como os dcscritos na 
paragenese tardia nilo ocorrem. 

[STU DO DA BARITA UL.TRA-TARDIA 

Dcscri~ao cristalografica 

A barita ultra-tardia tem um habito prismatico re
tangular (Hurlbut, 1974) e associat;:~es de formas bem 
mais complex as do que a tardia . 0 ca rater prismatico do 
habito e conferido por faces bastante alongadas que, no 
caso estudado, correspondcm, na rea lidade, a pinac6ides 
- lateral b{OIO} e basal c{OOI} (Fig. 4b). Os crista is 
maiores ( I a 7 cm), representados na Figura 4b. silo os 
mais alongados: as relat;:Oes de dimensOes dos cristais 
medidas sobre os eixos (a. b, c) situam-se em torno de 
10: I :2. As form as presentes de modo sistematico silo os 
pinac6ides lateral b{O I O} e basal c{OOI} e os prismas de 
3' ordem m {2 I O} e 1{4 1 OJ. Embora outras form as ten ham 
sido aqui identificadas, estas silo mai s tipicas dos crista is 
men ores do que I cm. 

Nos cristais menores. as relat;:ocs das dimen s~es 
dos cristais segundo os e ixos silo diferen tes (15: I :5) oeor
rendo um "achatamento" dos crista is pelo maior desen
volvimento do pinac6ide basal c{OO I} que se torna rna is 
largo na diret;:ilo do eixo b. Ainda assim. 0 termo 
prismfllico e 0 que descreve mais apropriadamente 0 ha
bito dos crista is. As form as anteriormente descritas (b, c, 
m, I) sllo frequentes. Alem destas, 0 pinac6ide frontal 
a{ 100} ocorre sistematicamente e 0 prism a de 2' ordem 
d{ 101} c muito frequente. As dem ais formas ocorrem 
seletivamente, permitindo separar-se os crista is em dois 
tipos: aq ueles (Fig. 4c) onde ocorrem as bipiramides 
z(211) e/ou r{411 } e aq ueles (Fig, 4d) onde ocorrem 0 

prism a de terce ira ordem n{I IO} e/o u a bipiramide 
y{ Ill}. 

Independentemente do taman ho dos c ri sta is, a 
face b{OIO} apresenta freq uentemente estrias paralelas 
ao e ixo c. Elas silo originadas por intersect;:~es com pIa
nos correspondendo aos prismas de 3" ordem m {21 O} e 
1{4 10}, Em alguns casos as estrias silo muito abundan
tes e 0 escalonamento das faces faz com que a superfi
cie do crista I correspondendo A face estriada torne-se 
abaulada. 

Com 0 refrat6m etro do Laborat6rio de Gemologia 
do DEMIPE/UFRGS, determinou-se para uma barila 
hialina da paragenese uhra-Iardia : np= 1.632; ng= 1.648; 
nm= 1.6379; birrrefringencia'" ng-np= 0.016; B+. Para 
a barila lardia tabular do tipo da Figura 4a, determinou
se: np"" 1.631; ng= 1.648; nm = 1.638; birrefringencia:o 
0.017; B+. 
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Geoquimica 

Na barita, a subsliluit;:ilo do Ba pelo Sr e a (mica que 
pode constituir uma serie completa, desde a barila ate a 
ce leslita . Substituit;:~es do Ba por outros cations sao extre
mamenle limiladas. mesmo no caso do Pb e do Ca (valor 
eX lremo de CalBa= 11 12): substiluit;:oes do anion sulfato 
sao ainda menos significalivas (Deer et a1.. 1962). Tres 
amostras da barita ullra-tardia coletadas no nivel 170 fo
ram analisadas por fluoresccncia de raios X no CPGq ' 
UFRGS. Os leores de estrancio silo muito baixos. oblen
do-se as seguintes fra~oes molares de celestita (XSrSO.>: 
0,09 para a barita leitosa: 0.05 e 0.2 para a barita hialina. 

o eSludo das inclusOes fluidas (I F) na bar ita foi re
alizado na platina Chaix Mecca do CPGq/U FRG S. Os cris
tais silo tilo transhkidos que a prepara~ilo convencional 
(corte e polimento) s6 foi necessaria nos casos de 
afinamento para adaptat;:ilo a capsula do equipamento, As 
IF sao essencialmente monofasicas (liquidas). Algumas 
raras IF bifflsicas (liquido-gfls) foram observadas: elas apre
sentam diferentes graus de preench imento. Nos cristais de 
barita hialina mais precoces (partes mais pr6ximas a barita 
leitosa ou mais ricas em psi lome lana) predominam IF pla
no-retangulares corn a maior aresta frequentemente alin
gindo 200mm. relat;:ocs com pnmento/largura muito varia
das e diferentes graus de arredondamento dos vertices. Elas 
localizam-se preferencialmente em pIanos de crescimento 
da barita e sao acompanhadas por, IF mais irregulares 
(ram ificadas. mas com angu los relOS) ou mais regulares 
(formas mais semelhanles a paralelepipedos). As IF anle
riores foram consideradas primarias. Nos grandes cristais 
sem inclusoes s61idas de psi lome lana ocorrem IF primari
as isoladas. com form as predominantemente arredondadas 
ou losangulares e dimensOes comparat ivamente menorcs 
«30mm ) Contrariamente, a passagem para a barita leitosa 
e caraclerizada pela maior frequencia de IF e acompanha
da por uma grande quanlidade de incl usOes s61idas (prova
vel mente argila). Pianos de fratura cicatrizados com IF se
cundari as de formas arredondadas ou irregulares ocorrem 
freq uentememe, principalmente em diret;:ilo it barita leito
sa. Em grande pane dos casos. estes pianos superpuseram
se a pianos de cresci menlO do mineral e a eles se associam 
a maioria das IF bifasicas observadas. 

Para medi~ilo da temperatura de fusao do ge lo das 
IF monofasicas utilizou-se 0 artificio de provocar 0 

surgirnento de uma bolha por vazamento devido a quebra 
da inclusilo por resfriamento brusco (i mersilo no nitroge
nio liquido). Este procedimento nao areta a salinidade do 
fluido aprisionado (Roedder, 1984). Obleve-se. invariavel
mente, sa linidades extremamenle baixas « I % em eq, 
NaCI). Frutoda baixa sal inidade, as temperaturas euu~ticas 
nilo puderem seT determinadas. Tentativas de medit;:ao das 
temperaturas de homogeneizat;:a.o das IF "originalmente" 
bifasicas fomeceram, como esperado, resultados e com
portamentos inconsistentes, 



DlSCUSSAO DOS RESULTADOS 

Cristais com as mesmas formas presenles nos exem
plares maiores (Fig. 4b) aqui estudados foram descritos por 
Hauy, 1823 (in Goldschmidt. 1913). Nestes, todavia. silo 
os prismasde lerceira ordem m{210} e 1{410} que se desta
cam em rela(filo ao pinac6ide b{OIO}. conferindo aos cris
lais 0 habito tabular losangular muito comum na badla. No 
presente caso. 0 Canl.ler alongado dos crislais exige a apli
ca(filo do termo prismatico como alusilo ao seu aspecto 
geral. apesar das faces alongadas corresponderem a dois 
pinac6ides. Entre as cenlenas de lipos de crista is de barita 
descritos (vide compila(fao de Goldscmidl. 1913 e 
complementacoes posteriores como: Palache et aI. , 1957; 
Berry & Mason. 1959: Klein & Hurlbut. 1993. entre ou
rros). ocorrem crislais com habilo prismcitico conferido por 
fonnas de tipo prisma de primeira ordem 0{011} ou se
gunda ordem d{ 10 I}. Em alguns casos. alem dos prism as. 
ocorrem pinac6ides alongados. principal mente 0 basal 
c{OOI\ (vide Figura 12.33 de Klein & Hurlbut. 1993). 
Nesles casos. 0 lenno habilo prismatico relangular tern sido 
empregado de forma inapropriada: retangular nilo se en
quadra como complementacao do habito (por. ex.: tabular 
losangular) tao pouco descreve a seCao do "prisma". Os 
crislais maiores aqui descrilos (Fig. 4b) representam, ao 
nosso conhecimento. 0 primeiro caso de barita com urn 
habito prismatico conferido unicamenle por pinac6ides. 
Consequentemente. a seCao do "prism a" permite. neste 
caso. a apliea(fao apr'opriada do termo habito prismatico 
retangular. Quanto aos cristais menores. nao apenas 0 ha
bilo. mas, tambem. a associaCao de fomlas que ocorre em 
suas lerminacoes ~ (mica na literatura. 

Na barita hialina. a grande maioria das IF 
morfologicamente prim arias sao monofasicas aquosas. Para 
IF deste tipo. assume-se temperaluras de aprisionamento 
da ordem de 50"C (Goldstein & Reynolds. 1994). Uma dis
cussao sobre os efeitos da acomodaCao da deformaCao du
rante aquecimenlo ou resfriamenlO em minerais facilmen
te deformaveis como a barita e sobre os efeitos da 
metaestabilidade em solucoes aquosas e feita por Touret 
(1994). Segundo este autor, IF deste tipo podem ler se for
mado a temperaturas entre 40 e 60"C. Embora na maioria 
dos casos de barilas as temperaturas de formaCao obtidas 
sejam bern rna is elevadas (p. ex.: Canals & Cardellarch. 
1991; Albert, 1984; Jebrak, 1984), temperaturas lao bai
xas quanto as aqui sugeridas nao sao raras (Leach, 1980). 
Os diferentes graus de prenchimento de IF bifasicas 
morfologicamente classificaveis como primarias indicam 
tratar-se, na realidade, de IF secundarias. Em funCao das 
condicoes geol6gicas e das observacoes petrograficas, a 
origem das IF tipicamenle secundarias nao pode ser atri
buida a deformaCao tect6nica ou hidraulica, sendo uma 
quebra por choque termico causado pelo aporte brusco de 
um fluido descendente frio 0 unico mecanismo plausrvel. 
Este choque lermico teria causado 0 vazamento parcial de 
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algumas IF primarias. resultando no surgimento de uma 
fase gasosa. 

Nas baritas de jazidas filoneanas tern sido observa
do urn aurnento regular do teor de Sr con forme a profundi
dade (Jaillard el al.. 1989). Este tipo de conlrole foi cons
tatado no DFSC (Bastos Neto et al.. ern preparaCao) para a 
barita cornum. Todavia. a barita ultra-tardia n~o se en qua
dra nos gradientes obtidos corn as baritas rnais antigas cujas 
amostras de profundidades compativeis corn 0 nivel 170 
do mao Cocal possuem valores de XSrSO. bern mais ele
vados (em lomo de 6). Assirn sendo. ou a barita ultra-tar
dia tern fonte de Sr e Ba diferente das rna is antigas ou as 
diferencas na raz~o Sr/Ba sao ligadas a condicoes fisico
quimicas muitodiferentes impostas pelo aporte de urn flUldo 
diferente. 

A genese da fluorita do DFSC foi ligada (Savi. 1980: 
Dardenne & Savio 1984: Salle!. 1988 e BaSlOS Neto et al.. 
1991) a aguas mete6ricas que. infiltradas em profundidade. 
lixiviaram a fluorita disseminada dos granit6ides e. em sua 
ascencao. redepositaram-na nas caixas filoneanas como efeilO 
da queda de ternperalUra e trocas i6nicas com n encaixanle. ° aporte de fluidos de diferentes origenslevolucoes (aguas 
mele6ricas descendentes ainda nao reequilibradas 
isotopicamente com os granit6 ides, aguas de formacoes 
sedimentares mele6ricamente recarregadas e aguas superfi
cia is em equilibrio com minerais de aiteraCao intemperica) 
foi comprovado por geoquimica de is6topos e ocorreu de 
modo reslrito (Bastos Neto et al., 1996). Nas parageneses 
tardia e ultra-tardia. estes aportes Forarn rnais frequentes e 
controlararn a deposiCao mineral. Observa-se na primeira 
urna altemancia de ambientes redutor/oxidanie. onde as con
dicoes oxidantes parecem ligadas a aportes de fluidos 
su lfatados oriundos das formacoes sedimentares. Ja nn 
paragenese ultra-lardia. 0 ambiente tomou-se invariavelmen
te oxidante. mas observa-se. mesmo assim. uma altemancia 
de fluidos presentes ou predominantes no sistema 
hidrotennal: as incursoes de soluCOes superficiais sao bern 
marcadas pela psi lome lana e liE RO (sem fluorita): as baritas 
correspondern , provavelmente. a mistura da solucao ascen
dente (carregada em Sa e Sr) com fluidos su lfatados da co
bertura sedimentar: 0 aporte concomitante de urn fluido su
perficial durante a deposicao da barita hialina e marcado 
pela psilomelana: a deposicao de fluorita deve ler sido res
trita as epocas de predominio da soluCilo ascendente. pois 0 

carater provavelmente acido dos fluidos descendenles inibi
ria a precipitacao desle mineral (Richardson & Holland, 1979, 
I 979a; Cadek el aI., 1982). 

CONCLUSOES 

A ocorrencia de barita no mao Cocal apresenta, alem 
de uma beleza rara, caracteristicas cristalograficas origi
nais para este mineral: habito prismatico conferido unica
mente por pinac6ides ao inves de prismas e uma associa
Cao de Formas bastante diSlinla das descritas na literatura. 



Ela pertence a uma nova paragcnese. posterior as baritas 
conhecidas. depositada interiormen te a um condulO de as
censiJo de fluidos. num estagio terminal do hidrotemlalismo 
quando 0 aporte de fluidos descendentes era extremamen
Ie frequente e controlava a deposi~iJo mineral. 

A forma~iJo rlas baritas r6sea e leitosa deveu-se a 
miSlura de urn fluido ascendente (fluido I) portador dc Ba 
com um fluido provcniente da cobcrt ura sed irnentar (flui
do 2) descendcme. sulfalado. SUbsequcmernemc. com a 
cominuac;:ao do arre fecimento do funcionamento do siste
ma hidrolermal. soluc;:6es de origem superficial ( fluido 3) 
descendentes. acidas e Frias pudcram penetrar no sistema. 
acarretando na dcposic;:il.o da barita hialina (e psi lome lana) 
a uma temperatura de cerca de 500(: (temperatura media 
da miSlUra dos fluidos) . Os choques tennicos registrados 
na barila hialina podem seratribuldos a urn caraler epis6dico 
do aporte do fluido superficial frio . Na continuac;:ao do pro
cesso. 0 fluido superficial passou a dominar a deposic;:iJo 
mineral representada pelas argilas brancas (lIE RO). 

Conlrariamente a oUlros distrilos de fluoritalbarita 
- on de (em side propostos modelos ge ncti cos por 
resfriarnento ou por "mixing" (Lhegu et al.. 1988) -. no 
DFSC ocorreu a evo luc;:il.o gradual dc um processo par 
resfriamcmo (minerio fluorado) para urn processo por 
"mixing" (parageneses lardia e. principalmente. ultra-tar
dial. Consequentemente. caso as promissoras ocorrencias 
de barila (em veios NW-SE e em veios de quartzo NE
SW) sejam relacionadas ao estagio par "mixing". a im
portac;:ao de modelos prospectivos consagrados em oulros 
distrilos de F/Ba pode levar a gran des eq uivocos na 
prospec~ao de barita no DFSC. 
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