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Contribuic;lio ao Estudo dos Sedimentos da Regilio Estreito 
de Brainsfield (Ant6rtica)· 

RESUMO 

Luiz Roberto Silve Mertins " 
In" de Rose Mertinl ' • 
Ellrio Emestioo Toldo Jr.· · 
Nell on Luil Gruber·' 

Com 0 propos ito de contribuir para urn melhor conhecimento da sedi 

mentat;ao glacial e glacio-mari:nha na regiao proxima a Estat;aO Brasileira 

"Comandante Ferraz " , amostras superficiais e de testemunhos , obtidas du 

rante a Operat;ao "Deep Freeze 82 M (USA) e "Antartica IV M (Brasil), foram 

analisadas . 

DepOsitos nao selecionados produzidos por at;ao direta do gelo (O! 

totil) gelo flutuante e a~ao de correntes (paratil) , fluxos gravitaci.9: 

nais (fluxos de massa, fluxo de fragmentos e correntes de turbidez) con! 

tituem os principais depOsitos ocorrentes ao longo da plataforma, decli

ve e eleva~ao continentais . 

Lamas e vasas biogenicas silicosas , lamas terrigenas laminadas e 

sedimentos vulcanoclasticos sao igualmente importantes entre os depositos 

identificados na margem continental Antartica. 

ABST RACT 

Intending to contribute for a better knowledge of the glacial and 
glacio marine sedimentation near the Brazilian "Comandante Ferraz " An

tarctic Station, surface and core samples from "Deep Freeze 82~ (USA) am 

"Antartica IV~ (Brasil) missions were analysed. 

Unsorted deposits produced by the direct action of grounded ice 

sheet (ortotill) from floating ice and marine action (paratill), gravity 

flows (mass flow, debris flow and turbidity currentesl are the main de

posits occurring along the continental shelf, slope and rise . 

Biogenic siliceous mud and ooze, laminated terrigenous mud s and 

vulcaniclastic sediments are also importa:1t compone nts among the An-

tarctic continental margin sediments. 

• Trabalho re .. li~ .. do em colabor .. <;io c_ 0 Ant. .. rctic " arine Geol09Y 

kcsearch facility d .. Florida State Univeraity, Tallahassee , 

Florida, U511. 

Centro de Eltudol de Geolo9i. Co.tdra e Oceanica CECO 

instituto de Geociencia. 

Unive r.idade Federal do Rio Grande do Sui. 
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I NTRODUC;"O 

A regiao norte d3 Peninsula Antartica, tern side intensamente es

tudada em razao de sua importancia no estudo da historia glacial-climati 

ca do continente Antartico. 

De acordo com ANDERSON (1982) por sua posi9ao em latitude elevada 

e a presen9a de bacias de drenagem restritas , as geleiras desta regiao 

sao mais sensiveis as mudan9as climaticas do que a cobertura de gelo an 

tartico leste e oeste. 

As areas noroeste da plataforma continental do Mar de Weddel e do 

estreito de Brainsfield . constituem as regioes estudadas no presente tr~ 

balho sob 0 ponto de vista sedimentolegico. 

A area de trabalho Eoi pesquisada pelo quebra-gelo USCGC Glacier 

durante a opera9ao "Deep Freeze" 1982 e mais recentemente pelo NApOc "B~ 

rao de TeEEe" durante as missoes Antartica III e IV (1985-86). 

o presente trabalho representa 0 resultado de analises efetuadas 

em testemunhos geologicos coletados nas missoes acima indicadas , compl~ 

tando 0 estudo realizado em amostras superficiais da mesma regiao (TOLDO 

Jr . et alii, 1985 e VIANA 1985) 

08JeTrvos 

Contribuir para urn melhor conhecimento relativo a geologia sedi 
mentar da plataforma continental e areas adjacentes da Antartica, alem 

de colaborar com 0 elenco de pesquisas ora realizados pelo Brasil atra 

ves do PROANTAR (Programa Antartico Brasileiro), constituem os princi 

pais objetivos do presente trabalho . 

Paralelarnente, 0 projeto preve uma participa9ao crescente de pe! 

quisadores e alunos de pos-gradua9ao para fins de treinarnento ern condi 

90es de trabalho, bastante diversa daquelas encontradas na margem con 

tinental brasileira, que se tern constituido no laboratorio natural preE~ 
rencial utilizado ate aqui pelo Programa de Geologia e GeoEisica - PGGM 

(CIRM) . 

De igual forma, 0 desempenho do instrumental ususlmente utilizado 

em geologia marinha, e observado, visando obter informa90es necessarias 

a melhoria e depta9ao do mesmo, e a elabora9ao de protatipos destinados 

as condi90es de trabalho presentes na Antartica at raves do Nucleo de Re 

paro e Manuten9ao de Equipamentos do CECO . 

Dentro das meta s do proprio Centro, as missoes realizadas com a 

participa9ao de seu pessoal, inclui uma detida observs9ao das condi90es 
de trabalho que sao posteriormente transmitidas aos demais integrantes 

da comunidade, fornecendo subsidios para elabora9ao de instru90es e rna 

nuais que possam facilitar a participa9ao de outros pesquisadores, ainda 
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pouco familiarizados com a Antartica . 

MATERIAL E METOOOS 

As principais caracterlsticas dos testemunhos geologicos tais co 

mo numero da esta~ao de coleta, latitude, longitude , profundidade de la 

mina de agua e seu comprimento , encontram-se apresentados na TABELA 1 . 

A area estudada bern como a localiza~ao dos testemunhos , 

mostrados na FIGURA 1 . 

estao 

Foram amostrados em especial , pontos localizados no estreito de 

Brainsfield e em suas vizinhan~as , em laminas de agua que variam de 56 

a 1 . 661 metros , incluindo dessa forma nlveis de mecanismos de sedimente 

~ao variavel e contrastantes , permitindo assim uma compara~ao entre reg! 

mes de acumula~ao de materiais sedimentares presentes na regiao . 

as testemunhos estudados , encontram-se arquivados no Antarctic 

Marine Geology Research Facility and Core Library do Departamento de 

Geologia da Florida State University, Tallahassee , Florida (USA) . 

As descri90es originais efetuadas pela equipe da Florida 

University, for am editadas por CASSIDY (1984) . 

State 

Amostras escolhidas em diferentes nlveis representativos da colu 

na sedimentar , foram selecionadas e processadas nos laboratorios do 

Centro de Estudos de Geologia Costeira e acednica CEca do Ins t ituto de 

Geocie!ncias da Universidade Federal do Rio Grande do SuI . (Brasil) . 

a material sedimentar foi estudado atraves da metodologia class! 

ca de processamento de testemunhos geologicos, sintetizados por MARTINS 

et alii (1978) . 

Alem dos aspectos relativos a composi~ao mecanica, a maior e n fa 

se do trabalho foi dada a analise da fra960 grosseira « 2nun) e cujo 

resultado foi utilizado para discussao dos aspectos relativos ao regime 

de sedimenta9.10 da regi.1o pesquisada . 

A fra9.10 maior do que 0 , 062 nun foi analisada em lupa binocular, 

nos intervalos 4 ~ (0 , 062 nun) , 3 fl (0 , 125 nun) , 2" (0 , 250 nun) 1" (0,500 

nun), 0" { l ,OO mm} - 1 " (2,00 nun) - 2" (4,00 nun) -3" (8 , 00 

mm) . 

A FIGURA 2 , apresenta urn dos testemunhos originalmente descrito 

por CASSIDY et alii (1984) com a fra9.10 grosseira analisada pelos auto

res do presente trabalho . 

o estudo dos componentes da fra9.10 cascalho ( > 2 nun) foi deta

lhado em outro trabalho realizado pelo CECO/UFRGS e divulgado por VIANA 

( 1985 ) . 

Fra90es represena~ivas das amostras analisadas acham-se armazena 

das junto a litoteca do CECO/UFRGS , a disposiqao da comunidade cientlfi 
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TABElA 

Numero d. 

[stacio 

19 
36 

43 

47 

50 
54 

64 

16' 
166 
187 
193 
197 

LOCALIZACAO OAS [STACOES DE TESTEHUNHAGEM INOICANDO 
A LAMINA DE AGUA E COMPRIMENTO TOTAL DO TESTEMUNHO. 

Profundidade da Comprimento do 
Latitude Longitude lamina de agua TestelJ'Unho 

(metros) (em) 

64' 15.1' 55' 28.0 ' 341 271 
62' 27 . 9' 57' 10.3' 1.072 582 
63' Ol. 7' 57' 03.3' 56 40 

62' 55.3 ' 58' 23 . 7' 723 29' 
62' 37. I' SS' 28 . 0' 1.661 574 
63' 29.1' '0' 23 . 4 ' 588 27. 
63' 09. l' ,,' 07 . 4 ' 280 50 

63' 23.2' 56' 5 .8' 299 160 
63' 28.2 ' 56' 35 . 9' 952 564 
64' 62.2 ' 57' 47.0' 265 273 

63' 45.5 ' 57' 43.0' 78' 110 
63' 43 . 0' 57' 13.6' 750 223 

TABELA 2 - POSICAO OAS AMOSTRAS TOMADAS A PARTIR DO TOPO NOS TESTEMUNHOS 
GEOLOGICOS PARA ANALISE EM LUPA BINOCULAR . 

TesteRlJnho Profund i dade das Amostras na Col una Sedimentar a partir do Topo (em) 

1 2 3 • 5 : , 7 8 9 

19 48-52 148-152 248-252 

36 0-' 48-52 148-150 248- 252 318-322 398-4 02 448- 452 510-522 575-579 

43 0-' 13-1 7 

47 48-52 148-152 248-252 

50 0-5 48-52 148-152 298-302 468-472 548-552 

54 48~ 52 150-154 248- 252 

64 8-1 2 28- 32 38-42 

16' 48- 52 148-152 

166 48-52 98-102 147-1 51 218-224 296-302 

187 48-52 148- 152 48-252 

::~ 0-' 23 - 27 33 - 37 48-52 98-102 
4R_5? .4R_ '" ."-,,, 
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ea para estudos posteriores . 
As amostras foram tomadas a determinados intervalos a partir do 

topo do testemunho, segundo a descri~ao inicial do mesmo . 

A localiza~ao dessas amostras , e ncontram-se apresentada na TABE-

LA 2 . 

Outras amostras superficiais e testemunhos de pequena penetra~ao 

foram igualmente utilizados no desenvolvimento do estudo propos to . 

SEDlMENTAC~O DA AREA ESTUDADA 

o estudo dos testemunhos e amostras geologicas obtidas , revelou 

aspectos diagnosticos sobre a fonte dos materiais sedimentares ocorren

tes na regiao , bern como as caracterlsticas mais marcantes dos mecanis 

mosdeposicionais responsaveis por sua acumula~ao . 

De acordo com ANDERSON (1985) os sedimentos superficiais do piso 

,n.srinho da Antartica , incluem uma variedade bastante ampla e indicam que 

atualmente os processos marinhos prevalecem sobre a dinamica glacial . 

Esses depositos contudo , recobrem "diamictons " e lamas com cascalho que 

refletem a predominancia da sedimenta~ao glacial . 

Neste particular, os estudos efetuados indicam que ate 0 Pleisto 

ceno superior, os processos glaciais foram predominantes, sendo portan
to estes sedimentos tipicamente glaciais, rellquias (de acordo com a 

conceitua<;ao de EMERY , 1966)e incluindo "tills" basais , sedimentos gl~ 

cio-marinhos transicionais , sedimentos glacio-marinhos compostos , de 

granula~ao fina e sedimentos glacio-marinhos residuais . 

Do ponto de vista sedimentologico, ANDERSON (198S) indica que as 

diferen<;as mais marcantes entre a plataforma continental Antartica e 

outras plataformas continentais do mundo, sao as seguintes: 

1. Encontra-se coberta por gelo a maior parte do ana , ou 

sucede em muitas areas durante todo ana . 

como 

2 . E uma plataforma com maior profundidade, apresentando uma me 

dia de 500 metros, podendo atingir em muitas areas ate 1 .4 00 

metros. 

3 . Possui um relevo topografico consideravel devido a 

glacial . 

4. Nao recebe des ague fluvial . 

erosao 

S. Inexiste na zona costeira a a<;ao de ondas, sendo sua presen

<;a uma raridade , pois na maioria das regioes a costa e cober 

ta por gelo . 

6. Em razao destas caracterlsticas bastante peculiares , a sedi

menta<;ao da plataforma continental Antartica e diferente de outras pIa 
taformas , 0 que e refletido na natureza pouco comum e na distribui<;ao 
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dos sedimentos superficiais. 

Os principais grupos de sedimentos supe~ficiais p~esentes na pI! 

tafo~ma continental sao : 

1. "Tills" basais e sedimentos glacio-ma~inhos. 

2. Sedimentos glacio-marinhos residuais (usualmente resultantes 

da ar;ao de "winnowing" sobre "tills" basais) . 

3. Sedimentos glacio-m~rinhos compostos . 

4. Lama e vasa silicosa , consistindo de 10 a 30% ou mais de 30% 

de silica biogenica respectivamente e possuindo somente ge

quena~ quantidades de fragmentos transportados pelo gelo 

« 1 0%) . 

5 . Silte e argila terrigena com pouca ou sem silica biogenica 

« 10%) ou f~agmentos transportados pelo gelo ( 10%) . 

6. Areias moderada~ente a bern classificadas depositadas pc~ cor 

rentes marinhas. 

7 . DepOsitos de fluxos gravitacionais de sedimentos. 

A diferenr;a mais marcante entre os sedimentos modernos de 

plataforma e os "tills" basais e sedimentos glacio-mari nhofl reliquias e 
a ~elativa menor concentrar;ao de material transportado pelo gelo nos s~ 

dimentos mode~nos . 

o suprimento sedimentar ao talude e sope continentais e ao fundo 

abissal Antartico e influenciado pelos seguintes processos : 

1. Transporte atraves da plataforma, de sedimentos terrigenos de 

granular;ao !ina. 

2 . Produr;ao e dissolur;ao de sedimentos biogenicos. 

3 . Processos de fluxos gravitacionais de sedimentos. 

4. Suprimento de material transportado pelo gelo para 0 soalho 

oceanica p~ofundo . 

5 . Transporte eolico, incluindo cinza vulcanica. 

6 . Erosao e t~ansporte par corrente. 

Devido a grande profundidade e a topografia i~regular da plataf0,E 

rna continental Antartica , 0 tran~porte de sedimentos terrigenos de g~! 

nular;ao fina e restrita ao rnovimento superior da col una liquida a ao 

trans porte eolico. 

As aguas superficiais da Antartica possuern pequenas quantidades de mate 

rial em suspensao, sendo portanto rnuito restrito seu fornecirnento ao 

mar profundo . Isto pode ser devido a ausencia da agua de degelo e por 

outro lade a plataforma continental ser caracterizada por urn relevo con 

sideravel e declives tipicos em direr;ao ao continente . Alem do mais as 

depressoes glaciais que circundam quase completamente 0 continente An 
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tartico oeste, trapeam qualquer sedimento que possa mover- se junto ao 

fundo . 

o fato de que sedimentos silicosos constituem uma por~ao signifk 
cante do material que esta sendo depositado nestas ~ bacias de platafonna" 

igualmente indica que poueo sedimento esta sendo liberado ao oceano a

tualmente. 

A produ~ao de sedimentos biogenicos nesta regiao e cont r olada p~ 

la disponibilidade de nutrientes e luz solar . 0 fator primario e a pr~ 

sen~a da cobertura par gelo que limita a penetra~ao da luz nas aguas SU 

perficiais. 

o fluxo atual de material biogenico ao soalho marinho e mais com 

plicado com 0 que sucede com 0 material terrlgeno , pela presen~a de pr£ 

cessos controladores do assentamento das partlculas atraves da coluna de 
agua, dissolu~ao e acumula~ao no fundo , e que tornam esse mecanismo ain

da poueo conhecido. 

05 processos de fluxos gravitac ionais de sedimentos , incluem to

dos os mecanismos presentes em deelives aeentuados, desde movimentos de 

massa como deslizamentos (tipa corrida de lama) passando par depOsitos 

produzidos por correntes densas como fluxo de fragmentos e menos densas 

como correntes de turbidez. 

Segundo KURTZ E ANDERSON (1979) , os depositos produzidos por flu 

xos gravitacionais mais densos como deslizamentos e fluxos de fragmentos, 

sao praticamente identicos a "tills" basais, mas podem incluir unidades 

maci~as ou gradacionais, que refletem fases transicionais de transporte 
declive abaixo variando de acumula~ao mais densas a menos de nsas , como 

as descritas por WRIGHT e ANDERSON (1982) . 

A presen~a de fortes correntes de contorno e responsavel pela ero 

sao e modelagem do talude superior . 

Testemunhos a pistao tornados no declive continental (ANDERSON , 

1985) revelaram a presen~a de varios tipos de sedimentos a saber: 

1 . Lamas terrlgenas de 9ranula~ao fina , pobremente selecionadas, 

maei~as a bioturbadas , onde microfosseis e fragmentos trans 

portados por gelo sao relativamente comuns. 

2. Siltes laminados , moderadamente classificados com concentra 

~oes menores de microfosseis e fragmentos de material 

portado par gelo. 

trans 

3 . Depositos de fluxos gravitacionais de sedimentos incluindo ! 
reias gravitacionais de turbiditos e fluxos de fragme ntos . 

Quanto aos sedimen t os presentes na eleva~ao continental e soalho 

abissal incluem de uma maneira geral, tres tipos principais : sedimentos he 
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mipelagicos, sedimentos pelagicos e depositos de leques submarinos. 

o continente Antartico e circundado por urn cinturao de sedimentos 

hemipelagicos que atapeta a eleva~ao continental e por~oes de soalho a

bissal localizado nas proximidades do continente. Esses sedimentos sao 

predominantemente silte e siltes argilosos maci~os, sele~ao pobre, poli 

modais que contem concentra~oes variaveis de material transportado por 

gelo , cinza vulcanica , micronodulos FejMn e material biogenico. Sao cornu 

mente bioturbados. sendo que os componentes biogenicos presentes incluem 

principalmente diatomaceas. alguns radiolarios e foraminiferos planctoni 

cos. 

o soalho abissal e atapetado por vasas silicosas que 
principalmente por frustulas de diatomaceas. 

consistem 

o limite suI do cinturao de vasa silicosa coincide aproximadamen

te com a isoterma de agua O·C, enquanto 0 limite norte acha-se represen

tado pela Convergencia Antartica (GOODELL, 1973). 

Finalmente areias gradacionais e ate cascalhos ocorrem em algumas 

zonas, marcando presumivelrnente a localiza~ao de leques de mar profundo. 

Esses leques foram aparentemente alimentados por "outwash" gla

cial' quando capas de gelo avan~aram ate a zona de quebra da plataforma 

e numa escala menor por correntes de contorno (WRIGHT e ANDERSON. 1982 ; 

WRIGHT et a lii , 19B3). 

Provavelmente . a maior parte do desenvolvimento desses leques pr~ 

sentes no soalho oceanica Antartico, teve lugar antes do abaixamento da 

plataforma continental atraves de subsidencia combinada erosional e isos 

tatica. 

ANDERSON (1985) indica que 0 rnelhor exemplo desses depositos ! 

cha-se representado pelo Leque Weddel, que ocorre a nordeste do mar de 

mesmo nome e que ocupa uma area aproximada de urn milhao de 

quadrados. 

quilometros 

Estudos realizados por TUCHOLKE e HOUTZ (1976) HAYES e ?RAKES 

(1975) revelarn que 0 transporte de areia no sistema de can ions submari -
nos que alimentou tais fei~oes morfolagicas, tern ocorrido desde 0 inicio 

do Minceno. 

Para efeitos de cornpara~ao. ao Cone do Rio Grande,descrito por 

MARTINS et alii (1972) e posteriormente detalhado por MARTINS (1984) em 

seu modele sedimentar, tambem e atribuida ida de Miocenica. As difere.!! 

~as contudo no regime sedimentar sao marcantes, com os leques da Antarti 

ca sendo constituidos por material mais gros~eiro de incisiva influencia 

glacial . e 0 Cone do Rio Grande com sedimenta~ao fina ativado em 

pecial por descarga fluvial. 

esp~ 
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OISCUSS1I.O 

o estudo do material geologico conti do nos testemunhos analisados, 

revelou uma diversidade de depositos bastante singular e diagnostica da 

dinamica que afeta a margem continental Antartica . 

A presen<;:a do agente gelo, desempenha papel preponderante na area , 

nao somente no fornecimento de material, mas como elemento modelador da 

topografia bastante irregular e acentuada da plataforma continental de 

sen vol vida durante periodos glaciais e interglaciais em especial durante 

o Pleistoceno . 

De uma maneira geral, os sedimentos reliquias acumulados durante 

o Pleistoceno, sao recobertos par uma camada superficial de 

modernos. 

sedimentos 

As diferen~as entre sedimentos glaciais e glacio-marinhos reliquias e m~ 

dernos da plataforma continental Antartica, esta na concentra~ao relati-

vamente menor de material transportado pelo gelo nos sedimentos atuais . 

Conforme estabelecido por ANDERSON et alii (1982), a sedimenta~ao 

glacial provavelmente ocorreu em intervalos de tempo geologico relativa

mente curtos, e foi seguida por periodos longos, muitas vezes de intenso 

retrabalhamento e redeposi~ao de sedimentos atraves de agentes marinhos 

normais. 

Tendo em mente, os principais aspectos da dinamica glacial e gla

cio-marinha atuante na area estudada no presente trabalho , foram identi

ficados os seguintes tipos de depositos : 

I. Depositos produzidos por a~ao direta do gelo 

a. Ortotil (HARLAND et alii, 1966), til basal (ANDERSON et 

alii, 1983) . 

Consiste de uma litofacies predominanternente rellquia (Pleistoce

no), sendo urn diamictito maci~o, compacto. sem qualquer tipo de organiz! 

~ao interna ou estratifica~ao e sem representar desenvolvimento de sele

~ao . 

A ausencia de fosseis marinhos neste tipo de depOsito, reflete se 

gundo ANDERSON et alii (1982) uma rapida acumula~ao do material direta

mente pelo gelo e sem apresentar quaquer tipo de retrahalhamento por CO! 

rentes de fundo. 

Este tipo de deposito foi identificado nos testemunhos coletados 

no presente estudo na plataforma continental. 

Sao depOsitos conglomeraticos , com distribui~ao granulometrica p~ 

bremente selecionada, tipicamente polimodal. corn ocorrencia de classes 110 

dais apresentando percentuais pouco acentuados e mostrando contatos abr1.J2 

tos entre unidades de composi~ao mecanica similar . 
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Sao considerados tils marinhos produzidos em condi~oes glaciais 

extremas por contato direto de gelo e nao se acumulam alem da platafor

ma continental. 

Analises granulometricas revelaram uma propor~ao de cascalho, a

reia, lama na ordem de 10,30 e 60\ respectivamente , com 0 tamanho medio 

incidindo na fra~ao siltica entre 4 e 6~ e possuem assimetria negativa. 

2 . Depositos Produzidos por A~ao de Gelo e Correntes . 

b. Paratil (HARLAND et alii, 1966): til composto e til residual 

(ANDERSON et alii, 1977). 

Trata-se de uma variedade de litofacies que possui caracteristicas 

originais ligadas ao transporte por gelo (em especial dos clastos maio

res) e propriedades desenvolvidas no meio marinhO. 

o material glacial e liberado a partir de plataformas de gelofl~ 

tuante, sendo influenciado por correntes marinhas, tanto durante 0 assen 

tamento, como apOs ter atingido 0 piso marinho. 

Con forme estabelece HARLAND et alii (1966) sao sedimentos mari 

nhos derivados da combina~ao de processos glaciais e marinhos. 

Examinando a sedimenta~ao da margem continental oeste da Antarti 

ca, ANDERSON et alii, (1977) indicarn a ocorrencia de dois tipos de par! 

til. 

o primeiro e forma do por lamas conglomeraticas apresentando uma 

estratifica~ao incipiente. e rnostrando urna leve fabrica para os seixos,a::rn 

eixo maior disposto paralelo ao acamadamento. 

A matriz lamosa e constituida de silte e argila, provenientes do trans

porte deste material derivado do ortotil ocorrente na mesma area. 

Estes depOsitos estao confinados a areas onde amp las plataforoas de 

gelD cobrem a plataforma continental interna e as depressOes ocorrentes 

na mesma . 

Sua presen~a e indicativo da a~ao de correntes de circula~ao len 
ta, e sao denominados de paratil compos to (compound paratil). 

A predominancia da classe textural lama e bastante incisiva na 

distribui~ao granulometrica(70-80\) seguida de areia(10-15\) e cascalho 
(1-5\) . 

Aqueles depOsitos sedimentares que tiveram seu conteudo de silte 

e argila, reticado atcaves de remo~ao "winnowing", por a~ao de correntes 
sao considerados Rpacatil residual" (residual paratill). t uma litofa

cies que ocorre em platafocmas continentais onde as aguas costeicas estiio 

livres de gelo durante parte do ano, e sao formados por areias com casc! 

lho, aceia gcossa e areia lamosa apresentando varios graus de retrabalha 
mento. 

A composi~ao mecanica indica que 0 componente textural mais expre! 

sivo e areia ntDa prDP'r~o entre (70-80\) sequida do cascalho (10-1S\}e lama(S-10\). 
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Nas acumulacoes estudadas no presente trabalho, se tornou por ve 

zes bastante dificil a distincao das duas variedades de paratil, 

aparentemente 0 " til compos to" se evidenciasse como a mais comum. 

embora 

Nessa caracterizacao foram utilizados os elementos de distincao 

dos por ANDERSON et alii (1982) . 

indica 

Os paratils possuem distribuicao bimodal com a classe modal fina 

pronunciada constituida de lama conglomeratica e apresentando 

gradacionais entre as unidades de composicao similar . 

3 . Depositos produzidos por fluxos gravitacionais. 

contatos 

Fluxos gravitacionais de sedimentos, sao caracterizados por des-

locamentos de material sedimentar sob a acao da gravidade. lncluem dep£ 

sitos produzidos par transporte de massa (sedimento+agua) ou suspensoes 

concentradas (agua+sedimento) de acordo com MARTINS et alii (1985) . 

A caracteristica mais saliente encontrada na margem continental 

Antartica com relaCao a esses depositos e a sua ocorrencia nao somente 

no talude e elevacao continentais, bern como em depressoes de topografia 

acentuada da plataforma continental . 

c. fluxo de Fragmentos 

Nos testemunhos analisados, foi bastante evidente a ocorrencia de 

depositos produzidos por fluxo de fragmentos (debris flows). 

Trata-se de urn mecanisme de transporte onde as particulas sao sus 

tentadas pela matriz, dando como produto final uma lama arenosa conglom~ 

ratica ou uma lama conglomeratica, que apresenta distribuicao polimodal 

e contatos abruptos . 

d . Correntes de Turbidez (Turbiditos) 

Sao bastante comuns unidades a reno-conglomeraticas com contatos 

basais bruscos, com as particulas sedimentares distribuidas de 

forma gradacional da base para 0 topo. 

Sua ocorrencia a exemplo do fluxo de fragmentos nao esta somente 

confinada ao talude mas tambem a plataforma continental da Antartica. 

Os aspectos mais salientes relativos ao trans porte de massa e de 

[luxos gravitacionais densos presentes na mar gem continental Antartica 

[oram detalhadamente discutidos por WRIGHT e ANDERSON (1982). 

Os testemunhos estudados, apresentaram uma associacao bastante in 

tima com os fluxos de fragmentos, parecendo cor responder ao componente 

de menor densidade, produzido a partir de fluxos mais densos e/ou de 

transporte de massa, con forme e apresentado em MARTINS et alii (1985). 

4. Depositos Produzidos por Correntes 

De uma maneira geral pode-se admitir que 0 transporte e a deposi-
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~ao de material sedimentar na regiao Antartica , encontra-se relacionado 

com a extensao e dura~ao da cobertura de gelo que controla a circula~ao 

na plataforma e na atividades das correntes de fundo. 

A circula~ao termohalina, presente na plataforma continental e 

pouco efetiva no retrabalhamento dos sedimentos , ficando neste particu

lar a dinamica mais saliente a cargo das correntes produzidas pelo ven

to e correntes geostroficas de contorno, estas ultimas, de atua~ao ex 

pressiva no talude e eleva~ao continentais. 

As sequecias de lamas estratificadas identificadas nos testefl'Unhos 

estudados atraves de rediografias, constituem, portanto, produtos de v~ 

ria~oes de intensidade nas correntes de contorno . Essa varia~ao de in

tensidade segundo ANDERSON et alii (1982) e devida a mudan~as na circu

la~ao termohalina que e fun~ao da produ~ao de gelo na plataforma. 

Quando 0 volume de gelo produz ido e suficiente para aumentar a dens ida

de da agua situada acima das aguas de circula~ao circumpolar, ocorrem 

misturas e as correntes presentes no talude e eleva~ao continentais di 

minuem . Tais varia~oes podem ocorrer com frequencia e podem tambem ser 
sasonais . 

Tal comportamento explica a ocorrencia em urn testemu nho de mate 

r ial transportado pelo gelo (ice-refting), atividades de correntes de 

fundo (lamas estratificadas) e fluxos gravitacionais (depositos de des

lizamento, fluxo de fragmentos ou correntes de turbidez) . 

A ocorrencia de depOsitos produzidos atraves da atividade de CO! 

rentes de contorno (conturitos) foram intensamente estudados na margem 

continental sul-brasileira por MARTINS et alii (1978) e MARTINS (1984) . 

A comparaqao efetuada com conturitos encontrados na margem conti 

nental Antartica indicaram similaridades tanto nas fei~oes 

nais como nas propriedades texturais . 

deposicio-

A maior parte da coluna sedimentar, estudada no presente traba 

lho , refere-se a sedimentos glaciais e glacio-marinhos reliquias acumu

lados durante 0 Pl eistoceno. 

S. Outros Tipos de DepOsitos 
A sedimenta~ao glacial atual, na plataforma continental, e pequ~ 

na e ela se encontra atapetada por lamas e vasas biogenicas silicosas 

que sao os sedimentos mais abundantes exetuando segundo ANDERSON etalii 

(1983) a regiao do Mar de Weddell, onde ocorrem lamas terrigenas. 

A grande extensao e quantidade de material biogenico silicoso na 

plataforma continental Antartica, indica que esta, bern como 0 talude 
continental recebem atualmente pouco sedimento terrigeno do continente . 
Testemunhos coletados em "fjords" e baias do norte da peninsula Antarti

ca revelaram a presen~a de lamas e vasas silicosas , sem qualquer ocorrencia 
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de material terrlgeno transportado por agua de degelo. 

o atual regime glacial da Antartica sob 0 qual virtualmente ine

x~e fluxo de agua de degelo a partir do continente, e 0 responsavel por 

esse comportamento e consequentemente as aguas superficiais contem pouco 

ou nenhum sedimento fino terrlgeno. 

a fornecimento de material terrlgeno a plataforma fica portanto 

subordinado ao transporte pelo gelo (ice- rafting) que atualmente e pra 

ticamente inativo. 

Assim os depositos de sedimentos finos que ocorrem no talude e 

eleva~ao continentais, que contem pouco material transportado p~r gelo , 

foram acumulados em tempos de aporte mais expressivo de agua de degelo, 

em situacao de clima mais quente. 

Dessa forma conclui-se que as grandes quantidades de sedimentos 

terrlgenos encontrados na margem continental da Antartica foram fornecidas 

durante os maiores avan~os glaciais e durante eventos mais quentes quan

do a quantidade de agua de degelo foi significante. Nessas ocasioes a

cumulou-se 0 material glacial e glacio-marinho . 

Como 0 atual regime climatico e intermediario entre estes dois ex 

tremos, 0 suprimento de sedimento terrlgeno a plataforma e significante

mente menor (ANDERSON et alii , 1983). 

Outro tipo de depOsito identificado atraves de testemunhos e a 

cinza vulcanica, encontrada em espessuras, as vezes, bastante express iva 
interestratificada com lama terrlgena. 

A cinza e de tamanho areia fina, moderadamente selecionada , ocor-

rendo frequentemente com lama de diatomaceas especialmente nas 
mais superficiais e enriquecidas subordinadamente por material 

(seixos pingados). 

partes 

glacial 

ANOERSON (1986) indica a presen~a de sedimentos vulcanoclasticos 

atraves de depOsitos de fluxos gravitacionais adjacentes a montes subma-

interestratificada com sedimen rinos(na vizinhan~a da Ilha oecepeao) e 

tos silicosos pelagicos nas partes mais profundas da bacia Brainsfield . 

o testemunho analisado no presente trabalho foi tomado nas proKi

midades da Ilha Joinville. 
Os aspectos mais salientes dos depositos descritos no 

trabalho acham-se representados na FIGURA 3. 

ASPECTOS CONCLUSIVOS 

presente 

A analise efetuada nos doze (12) testemunhos coletados na area em 

estudo , indicou a presenca de "facies M bastante peculiares, que foram 

identificadas atraves de uma serie de indicativos sedimentolOgicos utili 
zados na caracterizacao dos mecanismos de transporte e deposicao. 

o controle de maior evidEmcia na sedimenta<;ao da area, acha-se re-
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presentado pelo agente gelo, que teve papel saliente na produ~ao da co

bertura sedimentar, durante os eventos glaciais e interglaciais do Plei! 

toceno, sendo que atualmente sua influencia na contribui~ao terri gena da 

margem cpntinental Antartica e extremamente subordinada. 

Os principais mecanismos de transporte e produ~ao de particulas i 

dentificadas nos testemunhos geologicos estudados foram: 

a. Pelo gelo tanto via contato direto (grounded ice) como por g~ 

10 flutuante plataformas e "icebergs" (ice rafting) . 

b. Transporte produzido por correntes, por fluxos gravitacionais 

de sedimentos (transporte de massa, fluxo de fragmentos e cor 

rentes de turbidez especialmenteO. 
c . 0 eolico (cinza vulcanica), aliado a produ~io biologica. 

Estes processos acham-se controlados pelo grau de cobertura de g~ 

10 e de seus limites , e que foram regulados pelos ciclos climaticos du

rante 0 Pleistoceno. 

Os sedimentos ocorrentes, indicam avan~os da cobertura de gelo d~ 

rante periodos glaciais e interglaciais . 

Durante os tempos glaciais, 0 gelo de plataforma e essencialmente do ti

po "grounded" em raziio do n{vel de mar abatido e pode se extender ate 0 

limite externo da plataforma ou a limites mais inferiores . 

Deve ser considerado que os processos gravitacionais de transpor

te de Massa e por intermedio de fluxos densos, representam mecanismos ! 

dicionais ao trans porte glacial e que podem alterar a distribui~ao faci2 

logica desenvolvida no ambiente glacio-marinho. 

Tal modifica~ao e efetuada em fun~ao de que estes ultimos proces

sos funcionam como elementos de retrabalhamento e redeposi~ao. 

Em realidade, os sedimentos glaciais e glacio- marinhos da margem 

continental Antartica, se encontram pouco retrabalhados pelo meio mari 

nho, em grandes extensOes, devido em especial a cobertura por extensoes, 

devido em especial a cobertura por extensas plataformas de gelo , cobert~ 

ra perene de gelo e/ou pelas grandes profundidades encontradas na plata

forma continental . 
Na ausencia de correntes efetivas geradas por ventos, ondas, ou 

processos costeiros, as mecanismos de trans porte por intermedio de flu

xos gravitacionais de sedimentos se tornaram importantes agentes pela 

redistribui~ao e sele~ao de sedimentos glaciais e glacio-marinhos . 

Por outro lado, de forma diversa do que ocorre usualmente nas 

demais margens continentais , quando se encontram presentes em especial 

no talude, os fluxos gravitacionais na margem continental Antartica, se 

fazem presentes tambf!m na plataforma continental, em razao da topografia 
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irregular e releyo acentuado (decliyes muitas yezes superiores a 180) . , 
Dutro aspecto importante relatiyamente a ocorr!ncia bastante co-

mum desses dep6sitos, e a sua interestratiFicac!o com sedimentos tipic~ 
mente glaciais e glacio-marinhos, 0 Que indica 0 sspecto ciclico de sua 
ocorr!ncia at raves de moyimentos csracteristicamente pulsateis e Que se 
alternam com sedimentos acumulados por gelo e correntes. 

Com relacao a cobertura sedimentar superficial, a regi!o do Es 
treito de Brainsfield e rica na ocorr@ncia de lama e yasas biog!nicss s! 
licosas, com sedimentos glacio-marinhos (cascalho e areia) localizados 
mais interiormente na plataForma continental da peninsula Antartica. 

Na area noroeste do Mar de Weddell a cobertura mais comum e a 
de lama terrigena com areias e cascalhos glacio- marinhos associ ados na 
parte mais externa . 
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