
Pesquisas em Geociências
http://seer.ufrgs.br/PesquisasemGeociencias

Publicado por

Instituto de Geociências

Informações Adicionais 
Email: pesquisas@ufrgs.br

Políticas: http://seer.ufrgs.br/PesquisasemGeociencias/about/editorialPolicies#openAccessPolicy
Submissão: http://seer.ufrgs.br/PesquisasemGeociencias/about/submissions#onlineSubmissions

Diretrizes: http://seer.ufrgs.br/PesquisasemGeociencias/about/submissions#authorGuidelines

Data de publicação - Mai./Ago., 1978.
Instituto de Geociências, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil

Contribuição à Sedimentologia da Baía e Canal de Santos

Iran Carlos Corrêa, Vera Regina Ponzi
Pesquisas em Geociências, 10 (1): 11-30, Mai./Ago., 1978.

Versão online disponível em: 
http://seer.ufrgs.br/PesquisasemGeociencias/article/view/21771

Portal de Periódicos



CONTRlBUlt;AO A SEDlMENTOLOGIA DA SAfA E CANAL DE SANTOS· 

SINOPSE 

o presente trabalho diz respeito a distribui¢o 
dos sedimentos superficiais na Bafa e Canal de San· 
tos, tentando-se relacionii·los com a morfologia 
submarina . 

A travels de urn estudo preliminar cia dinarruca 
da area pode·se detenninar os meios de deposi~ao 
dos sedimentos. 

ABSTRACT 

The bottom sediments distribution of the San· 
tos Bay and Channel, are discussed and related 
with the submarine morphology. 

Through this preliminary work, the dynamics 
of the area and deposition agent was determined. 

JNTRODU~AO 

o presente trabalho e! 0 resultado dos estudos 
efetuados pclos autores e desenvolvido junto ao 
Centro de Estudos de Geologia Costeira e Oceanica 
CECO do Instituto de Geociencias da Univenidade 
Federal do Rio Grande do Sui. 

As 40 amostras utilizadas, fuem parte do Pro· 
jeto DHN/CECO , e foram coletadas pelo navio 
A VH I Itacurussa cia Diretoria de Hidrografia e Na· 
vega~ao da Marinha do Brasil. . . 

o objetivo do trabalho e! apresentar a dlStn· 
buiy§'o dos sedimentos superficiais e a sua rcla~ao 
com a topografia submarina da Baia e Canal d~ 
Santos contribuindo desta forma para 0 conheci' 
mento ' geol6gico de ambientes litoraneos moder· 
nos. 

Os resultados aqui obtidos foram baseados nas 
anaIises granulome!tricas enos componentes da fra· 
~o areia, devendo fornecer elementos mais con· 
c\usivos em rela~o a area pesquisada. 

Os dados do presente estudo dizem respeito a 
distribuiy§'o de tamanho , comportamento estatis· 
tico e perfis confeccionados na baia e canal de 
Santos. 

Iran Carlos S. Correa '"' '"' 
Vera Regina A. Ponti ;0 '"' 

LOCALIZA~AO DA AREA 

A bala e 0 canal de Santos, esUo situa· 
dos entre os paralelos de latitude 230 55'30" 
e 24003'00"S e os meridianos de longitude 
460 17'00" e 46024'OO"W(gr.), (Fig. I). 

Entre as pontas de Munduba e de Itaipu , a 
costa forma uma grande concavidade, responsavel 
pcla configura~io da bala, a qual e! limitada ao nor· 
te pela IIha de Sao Vicente. Esta ilha, e! separada 
do continente a oeste, pelo rio Sao Vicente, de 
pouca profundidade; a leste e! separada pela Ilha de 
Santo Amaro por urn estreito bra~o de mar (canal 
de Santos), com boa profundidade, dando acesso 
ao porto de Santos, situado na parte NE da ILha. 

VENTOS E MARts 

Os ventos predominantes sobre a baia de San· 
tos, sio os de NE e E; algumas vezes temos a pre· 
sen93 do vento NW e, em outras ocasiOes 0 de SW, 
sendo que este Ultimo agita mais frequentemente a 
bala. No verno, os ventos predominantes sao os de 
N e no inverno os de SuI. 

As correnles de mare! sao fortes, principalmen· 
te as de vazante, que excedem as vezes a tres n6s 
(FULFARO, 1976). 

Estas correntes sao sentidas ate! nas partes 
mais intemas da area estudada. Peto efeito da for~a 
de Coriolis os fluxos das mare!s cheia e vazante ten· 
dem a se concentrar em areas diferentes da baia. 

Segundo Fulfaro(1976), a mare! vazante e! cons· 
titu(da predominantemente de agua doce enquanto 
que a de enchente e! de agua salobra ou salgacia. 

MATERIAlS E MeTOOOS 

As amostras utilizadas no presente trabalho, 
foram coletadas com auxl1io de amostradores do 
tipo "DIETZ LAFOND" e "SHlPECK". 

Ap6s a dessaliniza~ao. as amostras foram secas 
em estufas, com temperatura inferior a Boac, so· 
frendo posleriormente reduyao em quarteador do 
lipo JONES ate! ser adquirida a quanlidade s~fi. 
cicnte e representativa (50 gramas), para a analise 
de laborat6rio . 

•• Centro de Estudos de Geologia Costeira e Ocearuca-CECO, Instituto de Geociencias da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sui. 
Trabalho recebido para publica~io em 3/8/78. 
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As amostras foram analisadas atravCs dos me· 
lodos eonveneionais de peneiray30 e pipetagem. 

As diversas frayoes retidas em cada peneira fo· 
ram pesadas em balanya analilica. 

Para 0 calculo das porcentagens, foram anexa· 
dos os dados do peneiramento e da pipetagem ob· 
tendo·se assim, a distribuiyao tOlal. 

A partir deste, foram calculadas as porcenta· 
gens simples e aeumulada de cada frayllo. 

Foram t r a~adas curvas aeumulativas em papel 
de probabilidade e destas, retirados os sete percen· 
tis si~nificativos da distribuiciio, que foram utiliza· 
dos nas f6rmulas de Folk & Ward (1957), para 0 

calculo estatistico da media aritmctica (Mz 41), me· 
diana (Md r/J), desvio padrao (a 41), assimetria (SK I 
t/J) e curtose (KG' 41). 

Jlistogramas de freqliencia simples foram 
construl'dos para urna melhor visualizayao das pro· 
priedades de tarnanho, como classe modal, disper. 
sao e mimero de classes texturais. 

Diagramas triangulares de SI'IEPARD (1954), 
foram igualmcnte confeccionados com a finalidade 
de caraclcriza r os sedimentos segundo os Ires com· 
ponenles principais: areia, sille e argi]a (Fig. 2). 

Da mesilla forma, diagramas dispersos das di· 
feren les propriedades estat isticas de lamanho, apre· 
sentam a relayllo existente entre cada um dos qua· 
lro momentos estatisticos e a sensibilidade de cada 
um deles ao regime depOSicional. 

Para 0 melhor conhecimento dos componcn· 
les da fra'tao arenosa, foram feitas amilises dos 
componen tes bi6ticos e abi61icos existentes nas a
rnoslras. 0 que nos permiliu delerminar algumas 
concentra~{jes biodetrilicas na baia de Santos. 

Foi confeccionada urna carta balimclrica de 
detalhe. com curvas de nlvel de metro em metro, 
que possibilitou uma melhor visualizayao do fundo 
da bUla bern como do canal, permilindo desla for· 
rna, urna inlerrela~ao mais adequada entre a mor
fologia de fundo e os (ipos de sedimentos eneon· 
trados (Fig. I A). 

Pedis verlicais foram tambem construidos, so· 
bre 0 canal de Santos e a parte central da hala, for· 
necendo uma melhor apreciayiio do modelado(Fig. 
IA). 

A partir dos dados assim Oblidos, foi feila 
uma lentaliva para caracterizar os sedimenlOS pre· 
sentes na baia e canal de Santos, bern como sua 
distribuilfao e comportamento hidrodillamico. 

ESTUDOS ANTERIORES 

Urn des primeiros estudos sobre a haia de San· 
lOS, fOI realizado por AB'SABER (1955), que ten· 
IOU caraclerizar os terruyos marinhos do litoral 
paulis ta, como lambem 0 processo evolutivo do reo 
levo nos baixos n(veis eosleiros. 
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FOLFARO & PONC";ANO (1976), abordaram 
aspectos sedimenlol6gicos referindo-se a um prova
vel processo dinamieo e sedimentar atuante sobre 
a bUla e canal de Santos. Este trabalho, prop6e-se a 
forneeer. com relayao a expansiio da zona portua· 
ria, 0 eSlabelecimento de noves locais de lanya· 
10 de material de dragagem, a 11m de evilar que os 
mesmos nao venham ocasionar 0 assessoramento 
do canal de navegaYllo. 

MORFOLOGIA SUBMARINA 

Alravcs do mapa batimclrico (Fig. IA), po· 
demos observar que a morfologia da bafa de San· 
lOS apresenla urn gradiente acentuado pr6ximo a 
cosla, lornando-se regular e reduzido ale a is6bata 
de 20 metros. 

Podemos observar atruvcs do perfil CD (Fig. 
1A) que a margem oeste da ba{a apresenta uma de· 
clividade acentuada em sua superficie de fundo, 
ate a is6bata de 5 metros suavizando·se entao ale 
a is6bata de 12 mctros. correspondenle a parle 
mais profunda da baia. 

Na margem leste do perfil. 1l01a-se tambCm 
uma profundidade proemineilic ate a is6bala de 
10 metros, suavizando-se entao ate 0 fundo do 
canal. 

No perfil AB (Fig. 1 A), correspondenle a de
sembocadura do canal de Santos, podemos notar 
uma declividade mais marcanle, formando 0 canal 
e apresenlando uma prafundidade em torno de 10 
a 13 metros. 

Tanto no perfil AB como CD (Fig.IA), nota
se que no lado esquerdo dos mcsmos, caracteri
zum·se <ireas de deposiyao (barra em ponlal), en· 
quanlo que no lado direito sao evidenciadas ;Ireas 
de erosao(escarpa cOncava). 

Todos os rios sao submetidos a regimes varia
veis de suprimento de agua; essa variabilidade e res· 
ponsavel pela ocorrencia das caraeterfsticas que In
dividualizum esse tipo de ambiente. Frequenlemen
Ie a repetiy30 de condilfOcs conduzira a um regis· 
Ira cldico na seqGencia sedimentar de origem flu
vial (BEERBOWER, 1964; ALLEN & FR IEND, 
1976). Uma an;llise cuidadosa desses cidos podem 
forneeer subsidios muito (lleis no eSludo de sedi· 
mentos antigos dessa natureza. 

o canal de Santos descreve uma configuruyao 
tipicamenle mcandrica, onde cada curva do rio for· 
rna urn banco erosivo ou pequena escarpa, decor· 
rente da erosao da margem situada na parte eXler· 
na da curva, a qual recebe a denominay3o de "es
carpa concava" 

A "ba rra em pOlllal" fOTlna-se por acrescimo 
de sedimentos na curva inlerna do meandro (Fig. 
IA). 



Varia410es ocorrentes na descarga levam a in
terestratificalfiio de materiais fmos e grosseiros, mas 
os dep6sitos de barra mostram uma tendencia geral 
para diminuilfiio granulometrica ascendente a par
tir do fundo do canal (LEOPOLD & WOLMAN, 
1960; V1SHER, 1965 e ALLEN ... 1965). 

Para urn melhor conhecimento destes elemcn
tos, seria necessaria a obten~ao de urn testemunho 
nesta area. 

As barras em pontal da maioria dos rios mean
drantes, geralmente sao compostas de areia com 
decrescimo ascendente. 

o tamanho ou forma do complexo "bams em 
pontal" dependem cia maior ou menor intensidade 
da a~ao fluvial. Sua espessura pode seT tao grande 
quanto mais profundo for 0 canal. 

ASPECTOS SEDIMENT ARES 

Os parametros estatisticos de tamanho , obti
dos atraves clas f6rmulasde FOLK& WARD(1957), 
acham-se representados na Tabela I. Atraves da 
mesma podemos observar que os quatro m~mentos 
diagn6sticOs de propriedade de tamanho, revelam 
valores quantitativas distintos para cada agrupa
mento, diferenciados preliminannente pela repre
senta~ao grafica de modo qualitativo. 

A partir dos diferentes valores numericos for
necidos pela an3.lise estatistica, foram construidos 
diagramas disperses, com a finalidade de se obter 
a inter-relayao entre os diversos parametros e uma 
melhor expressao da facies e suas propriedades de 
maneira grafica, analisando-se todos os wlores ob· 
tidos como urn todo, para melhor discussao de ca
da uma das facies presenles. 

Os diagramas mais caracteristicos foram: des· 
vio-padrao!assimetria, diametro medio/desvio-pa· 
drao, desvio-padrio/cunose e diametro medio/assi· 
metria, apresentados tespectivamente nas figuras 3, 
4,5 e 6. 

Dos valores estatisticos, foram construfdos 
mapas de comportamento para cada uma das pro
priedades caracterizadas quantitativamente . Estes 
mapas, poderao sofrer a1tera~~ futuras alraves da 
coleta de novos dados. 

CARACTERlZA<:AO DAS FACIES SEDIMEN
TARES 

Diante dos elementos obtidos pelas anAiises de 
propriedade de tamanho atraves dos diagramas dis· 
persos e da plotagem dos mesmos em carta, pode
mos apresentar a distribuiyio dos sedimentos de 
fundo da bafae canal de Santos da seguinte rnaneira: 

a) Facies Siltico-Argilosa - (Fig. 7) 

Esta, lecobre todo 0 cana! de Santos, com 
exce~o da enseada situada a margem esquerda do 
canal, pr6xima a desembocadura do rio Diana e ca· 
nal de Bertioga, e na desembocadura dos rios de 
Mcio e lcanhema na parte suI do canal, onde ocor· 
rem facies areno-siltica ou slltico-arenosa. Dear
rem tambem em duas pequenas areas no interior 
da baia a uma profundidade em torno de 12 
metros, podendo atingir par vezes profundi
dades mais elevadas. Seus valores de tenden· 
cia central revelaram oara 0 diametro media (Md 
6,46), e para a mMia aritmetica (Mz 6,65), lepre· 
sentando estes wlores as mt5dias gerais de toda a 
facies. Sua elassifica~ao revela urn desvio·padrio 
em torno de (0'1 1,70 a 2,50) 0 qual pode ser elas
sificado de pobre a muito pobre. A assimetria(SK I) 
varia em torno de 0,00 a 0,35 mostrando-se total
mente positiva, enquanto a curtose (KG') propor
ciona indices de distribuiyao platicUrtica. 

Nos diagramas desvio·padrao/assimetria, dia
metro medio/desvio·padrao, diametro medio/assi
metria (Fig. 3,4,6), quando os parametros do agru
pamento slltico-argiloso sao compa rados com os 
dos demais, pode-se observar uma perfeita delimi
layao deSla facies que caracteriza-se como uma po
pulayao individual. 

b) Facies Arenosa 

Identificada atraves de suas propriedadcs de 
tamanho, esta facies e perfeitamente visualizada 
nos diagramas disperses anteriormente citados. 

Esta, predomina em quase toda a area central 
dOl baia (Fig. 7). ~ representada POt areias finas a 
muito finas predominantemente quartzosas, po· 
dendo apresentar testos de biodetritos. Suas pro
priedades de tamanho apresentam uma mediana 
(Md) em torno de 3,41 e media aritmetica (Mz) 
3,54, sendo elassificadas como areias muito flflas 
pelas escala de WENTWORTH. Apresenta urn des
vio-padrao (al) que vai de 0,20 a 1,50 caracteri
zando·se como seleyao moderada ; a assimelria, a
presenta-se simetrica e assimetrica muHo positiva , 
uma vez que a terminal de finos esta muHo mais 
desenvolvida que a terminal de grosseiros, pres· 
supondo com isso, a presenya. de alguma lama nes· 
ta facies. Os valores situam"e entre ·0,03 e 0,85. A 
curtose (KG'), apresenta valores muito platiclu"ti. 
cos e mesociirticos. 
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Uma pequena area na parte sui da baia, apre
senta sedimentos que se enquadram dentro deSla 
racies. 

Nos diagramas dispersos e possivel observar-se 
areas perfeitamente delimitadas que caracterizam 
esta facies (Fig. 3, 4,5 e 6). 

c) Facies Sfltico-Arenosa ou Areno-Sl1tica 

Esta , localiza-se na parte sui da baia e prava· 
velmente possa ser uma area transicional (Fig. 7). 
Para isso , e necess:i.rio urn conhecimento mais deta· 
Ihado da baia em dire~ao a platarorma continental. 

Suas propricdades granulom6tricas siio eviden· 
ciadas por urn tamanho mediano (Md) de 4,19 e 
urn tamanho mMio (Mz) de 5,05 apresentando·se 
como uma das racies mais pobremente seleciona· 
das, com valorcs (01) que variam de 1,8 a 2,7; a as
simetria (SKI) varia de 0,40 a 0,80, classificando-se 
como muito positiva . Os valores da curtose (KG'), 
enquadram-se numa distribui~ao muito platicurtica. 

Esta racies, representa a zona intermediaria 
entre a racies arenosa da baia e os sedimentos de 
mar aberto . 

Os diagramas dispersos (Fig. 3, 4,5 e 6), po
dem caracteriu·la de uma ronna bastante expres· 
siva. 

VARlA~AO GRANULOMITRlfA DOS pARA. 
METROS ESTATfSTICOS 

Sera abordado a seguir, a variayao granulo· 
melrica dos parametros estat{sticos, que poderiio 
romecer de rorma habil uma indicayiio da varia9iio 
energetica da area em estudo, bern como a sua ca· 
racteriz.a~ao ambiental. 

Varia~o da Mediana 

Segundo os dados de FOLK & WARD (1957), 
a mediana, e urn parametro que pede trazer impre
cisOes se ror considerada como medida de tamanho 
medio, uma vez que este dado se baseia apenas em 
urn ponto da CUIva de rreql1encia acumulada. 

A mediana e a valor de tamanho medio nao 
aretado pelos extremos ocorrentes na distribui9io 
e pela assimetria, correspondendo portanto ao va
lor mais pr6ximo do diametro modal, definindo 
assim 0 tamanho de grao mm abundante, MAR
TINS (1967). 

No presente tJabalho, os estudos eretuados so
bre a variayio da mediana sao validos, uma vez que 
a maioria dos sedimentos sao unimodais. 

Analisando-se 0 mapa de variayao apresentado 
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na Fig. 8, observa-se a existencia de tres papuJa
y6es granuJometricas distintas, ou seja areia muito 
fma , sille grosseiro a medio e sUle fmo. 

A populayao ;ucla muito fina e mais expressi
va na zona central da baia, ocorrendo tambem 
uma pequena area ao sui da mesma. Estas renetem 
zonas de nivel energetico mais elevado que as res
tantes. 

A popula~io silte grosseiro a medio, eviden
cia·se como a rOfma de ocorrencia mais desenvoJ· 
vida no fundo da baia e tambem como a de maior 
abundancia na area. Esta, distribui·se na parte suJ 
da baia, abrangendo quase que a totalidade de sua 
extensao. Ocorre tambem na desembocadura do 
canal de Santos como tambem em pequenas areas 
na desembocadura dos rios do Meio e lcanhema, 
sobre as barras de pontal. 

A popula~a:o sHte fino, distribui-se quase que 
exc\usivamente sobre 0 canal de Santos, desde a 
parte norte ate sua desembocadura e em pequenas 
areas na parte central da baia, retratando uma cli
namica ambiental menos ativa. 

Variaflio do Desvio-Padrio 

o desvio-padrao mede 0 grau de sele9iio de urn 
sedimento, podendo indicar as nutua~Oes do nivel 
energelico do agente deposicional , como tambem 
sua capacidade em classificar este material. 

No mapa de varia~o do .... desvio.padrao apre
sentado na Fig. 9 , pode ser observada a sele9iio do 
material do rundo da baia e do canal. 

Os sedimentos bern classificados, sao os que 
ocorrem ao longo das areas marginals e centrals do 
setor oeste da baia, onde a atividade das ondas e 
a pequena profundidade inibem a deposi~ao de 
qualquer material de tamanho menor que areia. 

Os sedimentos de classjfica~o moderada a po
bre sao encontrados na area central leste da baia, 
onde a textura e areno·siltica. Este silte, provavel
mente e trazido em suspens;Io pelo canal de San
tos , e depositado nesta area onde a efetividade di
minui progressivamente com a profundidade. 

Os sedimentos nmito pobremente seleciona
dos estao distribuidos ao longo de todo 0 canal de 
Santos e na parte mais ao su1 da baia, caracteri
zando estas areas como de baixa competencia. 

Varia~o da Assimetria 

A assimetria de uma distribui¢o granulome
trica, traduz a posi9iio da mediana em rela~o a 
media aritmetica. 

o mapa de variagao da assimetria apresentado 
na Fig. la, mostra·se muito diagn6stico no que diz 
respeito a expresslo da dinimica atual. 



Observa-se que a maior parte dos sedimentos 
de fundo da baia e desembocadura do canal, apre
sentam assimetria positiva, com exceyao de peque
rlaS ireas onde se mostra negativa. Na desemboca
dura do canal de Bertioga, pode-se notar tambem 
a presen~ de sedimentos assimetricos positivos. 

Os sedimentos encontrados ao longo do canal 
de Santos, aprescntam urna c1assificac;ao dominan· 
temente simetrica. 

Sedimentos com assimetria negativa encontra
dos em areas de profundidades medias, parecem 
retratar situal10es reliqu.ias (VILLWOCK, 1971). 

Os sedimentos encontrados na totalidade da 
bala sao dominantemente positivos, caracteri
zando urn nlvel de energia mais baixo evidencian
do uma deposic;ao de materiais finos. 

OINAMICA SEDIMENTAR 

o processo bAsico que ocorre na circula~ao 
de bafas, e a mistura de 4guas daces oriundas do 
continente, com dgua salgada do oceano, num am
biente restrito. Os fatores que controlam esse pro
cesso, sao as mares e as correntes fluviais que pro· 
porcionam ondas e diferen~s de densidade entre 
essas massas de 4gua. 

A existencia de manguesais costeando grande 
parte da area estudada, servem como barreiras as 
quais retem parte dos detritos lan9ldos pela we
nagem fluvial. 

Os sedimentos tfpicos de bala ou estu4rio sao 
as lamas, podendo ocorrer em certos casas, depbsi. 
tos arenosos em tal ambiente. Na bala de Santos, 
os sedimentos mais comuns sao os siltes (Fig. 7). 

Estes, variam de silte muito fino a silte gros· 
seiro, enquanto os dep6sitos arenosos sao predomi
nantemente de areia muito fina. Isto confirma uma 
sedimentay30 em ambiente de baixa energia. 

Em muitas regi~s similares a da baia de San
tos, a fonte mais significativa de energia e consti
tuida pelas mares. Por influencia da forys de Co· 
riolis, as correntes de mare, no caso de Santos, se· 
rao denetidas para oeste durante a enchente, e pa
ra leste na vazante (FULFARO & PONyANO, 
1976). 

Uma das caracteristicas da area e a baixa taxa 
de sedimentayao fluvial, em especial por transporte 
de fundo. 

Em caso de baixa contribui~o da descarga se
dimentar dos rios, assume-se que grande parte dos 
sedimentos sao derivados do mar. 

Estes sedimentos marinhos sao provave!mente 
de remobilizayio de sedimentos reliquias deposita. 
dos na plataforma, durante estagio de mar mais 
baixo. 

Os dep6sitos de areia muito fina apresentam 
carapayas de foraminiferos, os quais vern caracte
rizar a origem marinha destes dep6sitos. Algumas 
amostras do canal de Santos apresentam carapayss, 
evidenciando assim a influencia matinha nesta 
uea, provavelmente relacionada a urna cunha sa
lina. 

. 0 modelo geral da sedimentayao da baia e ca
nal de Santos, mostra que seus sedimentos origi
nam-se do aporte fluvial, de erosao local de bancos 
e da plataforma extema. Estes Ultimos podem in
cluir tanto sedimentos derivados da erosio cia pla
taforma continental adjacente, como sedimentos 
carregados pelas correntes paralelas a costa, inclu
sive os transportados ao longo da mesma a partir 
de rios adjacentes. 

as sedimentos obedecem ao seguinte esquema 
de circulayao: cia plataforma continental penetram 
na bala, passando imediatamente a leste da ponta 
de ltaipu ; a frayao arenosa deposita-se no setor 
oeste da baia e ao longo das praias de Sao Vicente 
e Santos devido a perda da energia, provocada pe-
10 barramento imposto pelas aguas que descem pe. 
10 canal de Santos. A frac;ao mais fina e levada em 
suspensao e junta-se aos sedimentos provenientes 
do estuario atraves do canal do Porto; estes sedi
mentos ocupam a parte leste da baia, de onde rna
vimentam-se em direyao a ponta de Munduba. 

Deve-se levar em considera~o a variayao da 
mare a qual pode inverter temporariamente 0 sen
tido de movimentayao dos sedimentos. 

DlAGRAMACM 

Atraves dos aspectos texturais de urn sedimen
to, podemos caracterizar 0 agente que proporcio· 
nou sua deposiyio. 

Segundo os estudos de PASSEGA (1957 e 
1964), esta [elayao e evidenciada se a textwa for 
representada por dois parametros da distribuiyao 
granulometrica. Estes parametros podem ser eM, 
em que Ceo vhlor do I? percentil e M 0 valor do 
diametro mediano. 

De acordo com 0 autor, 0 padrao CM plOlado 
em urn diagrama bilogaritmico, locando-se 0 ponto 
correspondente a cada amostra na interse~o dos 
valores C em ordenadas e M em abcissas, e caracte· 
rfstico do agente depOSicional que ali atuou. 

Com a finalidade de apresentar a imagem gra
nulometrica dos sedimentos da area estudada, foi 
elaborado 0 diagrama CM (Fig. II). 

a diagrama CM dos sedimentos das facies do 
fundo da baia e canal de Santos, mostra urn pa
drao que nos permite afirmar, se 0 compararmos 
com 0 de PASSEGA & BYRAMJEE(1969), que as 
facies ocorrentes na area foram depositadas em sua 
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maior parte por suspensao aparentemente unifor· 
me. Estes dep6sitos nao sao afetados pelas corren· 
tes de fundo. 

Se observarmos 0 grafico CM (Fig. II), pode. 
mos notar que algumas amostras pertencentes a fa
cies arenosa se localizam no campo de deposiyao 
por suspensao e rolamento. Estas amostras apre· 
sentam fragmentos de conchas, que podem ter sido 
transportados por fracas conentes onundas das 
cheias dos rios, ou por tempestades no mar. 

o quadro apresentado pelo diagrama eM, IS 

pcrfeitamente compativel com . as condi~Oes de 
sedimenta~io apresentada pela baia e canal de 
Santos. 

CONSIDERA~OES FINAlS 

Este trabalho, e uma contribui~ao ao modelo 
sedimentar da baia e canal de Santos, estabelecido 
a partir de an<llise de urn ponto de vista unlearnen· 
te geol6gico e sedimentol6gico. 

A movimenta~o dos sedimentos da baia de 
Santos e adjacencias, e comandada pelas conentes 
existentes nesta area e que sao produtos da inter· 
ferencia das ~guas oceanicas e fluviais. 

Segundo FULFARO & PONC;ANO (1976), as 
aguas oceanicas movimentam·se em correntes a 
partir de W para E, as quais, ao atingirem a baia de 
Santos tomam direyao N baia adentro. 

A influencia das aguas fluviais se faz atraves 
de um fluxo unidirecional que se escoa pclo canal 
dl< . Santos dirigindo-se para 0 sui ate a ponta de 
Munduba, inflelindo para ESE. 

A regiiIo de domlnio de aguas oceanicas, cor· 
respondende a sedimentos essencialmente areno
sos, cuja area fonte principal e a plataforma conti
nental. 

A regiao sob influencia de aguas fluviais e 
composta na sua totalidade por sedimentos silto
scs, cuja area fonte e de dominio fluvial, estuarino 
e marinho . 

o canal de Santos pode ser classificado como 
urn canal meandrico , atraves das barras em pontal 
e escarpas c6ncavas existentes no mesmo. 

A regiao estudada nao pede ser classificada 
como urn estu;irio cloissico, devido a falta de urn 
rio principal afogado pela elevayao do nivel mari
nho. Desta forma podemos enquadrar a baia de 
Santos dentro de uma circula~ao estuarina nao res
trita, onde esta circula~o e governada pelas cor· 
rentes de mare. No canal de Santos a circula~ao 
pode ser caracterizada como do tipo cunha salina 
apresentando transi~Oes para a circulayao estuari
na nio restrita. 

Do ponto de vista da Oceanografia Fisica nao 
se tern dados suficientes que nos permitam classi-
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ficar a ;irea estudada como urn estuario. 
Podemos dividir a area em estudo em tres fa· 

cies predominantet: 
a) facies siltico-argilosa predominante na maior 

parte do canal de Santos. 
b) facies arenosa dominando a parte centralda 

area. 
c) facies siltico-arenosa ou areno·siltica com 

predominancia na parte suI da baia. 
Atraves do diagrama CM; podemos caracteri

zar estas facies como sendo de deposi~ao por sus
pensao aparentemente uniforme , exclwndo algu. 
mas amostras da facies arenosa que se siluam como 
deposiyao por suspensao e rolamento. 
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~ TABELA I 

COORDENADAS GEOGRAFICAS, PARAMETROS ESTATfSTICOS DE TAMANHO E PROPORC;AO DE CASCALHO, AREIA, SILTE E ARGILA DOS LO-
CAlS AMOSTRADOS 

AMQSTRAS LATITUDE LONGITUDE MD MZ SK I KG' %CASCALHQ " AREIA % SILTE %ARGILA 

I ·235933 -462030 3.60 3.90 0.83 1.03 0.76 73 22 OS 
2 -235942 ·462027 3.46 3.40 0.21 0.27 059 95 03 02 
3 ·240030 -462042 3.44 3.67 0.65 0.83 0.69 72 25 03 , ·2401 12 -462106 4.23 4.89 0.52 1.89 0.48 44 46 10 
S ·240127 ·462112 3.5' 4.03 0.74 1.59 0.71 ., 

2' 10 

• ·240118 ·461954 5.79 6.15 0.31 1.78 0.46 OS 76 " 7 ·240042 ·461938 3.42 3.40 -0.04 0.24 0.5. 97 02 01 

• ·240024 ·461942 3.37 3.55 0.56 1.14 0.7S as 10 OS , ·240012 -461948 3.29 3.26 -0.25 0.49 0.61 77 12 " 10 -235939 -461930 6.70 6.92 0.16 2.10 0.43 0' 67 29 

" ·235539 461924 6.73 7.04 0.18 2.12 0.42 0' 63 " 12 ·2)5548 -461907 6.81 6.96 0.09 2.1 5 OA1 O' 62 32 
13 ·235552 -461830 5.1 7 6.02 0.39 2.69 0.40 29 47 24 
14 ·235751 ·461745 6.18 6.32 0.10 1.90 0.48 0' 64 27 

" ·235803 ·461736 6.62 6.75 0.04 2.43 0.43 " " 30 

" ·235810 ·461730 6.80 6.90 0"' 2.48 0.45 " " 34 
17 ·235929 -461802 4.41 5.61 0.65 2.45 0.56 32 4S 23 
18 ·240004 ·461951 3.38 3.42 0.37 0.87 0.78 02 86 O' 0' 

" ·240026 ·462002 3.45 3.65 0.65 0.97 0.72 86 10 04 
20 ·240020 -461949 3.47 3.48 0.10 0.58 0.75 01 .. O' 03 
21 ·240003 ·461942 3.38 4.18 0.23 3.14 0.79 13 " 18 10 
22 ·240028 -461942 3.14 3.43 0.57 1.50 0.82 03 79 0' 0' 
23 ·240043 462006 "1 3.73 0.38 0.54 0.53 72 27 01 
24 ·240119 ·462020 3.64 4.37 0.83 1.48 0.49 63 30 07 
2S ·240100 ·461958 3.50 3.57 0.48 0.33 0.63 93 06 01 
26 ·240042 ·461946 3.49 3.67 0.31 1.14 0.85 0' 83 0' 0' 
27 ·240120 ·461949 4.28 5.37 0.67 2.22 0.42 44 37 0' 
28 ·240042 ·462203 3.25 3.29 0.32 0.25 0.52 97 02 01 
29 ·240157 ·462206 4.15 5.15 0.69 2.18 0.46 47 38 " 30 ·240117 -462132 3.5' 3.72 0.50 0.69 0.62 7S 22 03 
31 ·240241 ·462052 3.64 4.73 0.81 2.24 0.69 63 24 13 
32 · 240210 462129 4.43 5.07 0.52 2.01 0.46 41 46 i3 
33 ·240206 ·462020 3.86 4.69 0.73 1.80 0.52 " 3S 10 
34 ·240246 ·461906 3.50 3.66 0.78 0.76 0.82 82 " 03 
3S ·240209 ·461734 4.78 5.55 0.53 2.28 0.44 37 44 " 36 ·235926 462045 3.45 3.46 0.12 0.26 0.53 " 03 02 
37 ·235956 ·462044 6.11 6.19 0.14 2.45 0.39 29 43 28 
38 ·235936 ·462032 3.5' 3.56 0.30 0.59 0.63 83 " 02 
39 · 235926 ·462020 3.46 3.45 om 0.31 0.47 96 03 01 
'0 ·235955 462028 3.41 3.46 0.25 0.33 0.44 89 10 01 
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