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PANORAMA GEOTECNOLOGICO DO RIO GRANDE 00 SUL 

SINOPSE 

Grupos e fonnar;Oes geoJ6gicas componentes 
da coluna estratigrMica do Rio Grande do Sui, 
com express!o geotecnol6gica, sao descritos em 
termos amples e gerais, num trabalho preliminar 
de reuniiIo de dados a respeito de suas lito!ogias 
predominantes. morfoiogia, drenagem, vegetar;30, 
possibilidades de agua subterranea e caracterls
ticas geot~cnicas interessaveis a construyao civil , 
estradas, fundayOes, barragens etc. 

ABSTRACf 

Geological groups and formations of the stra
tigraphic column of Rio Grande do Su1 which have 
a geotechnological expression are described in a 
broad sense. Informations are given about litho
logy, morphology, drainage, vegetation, ground
water possibilities and geotechnical characteristics 
applied to roadsloundations, dams etc. 

1. INTRODUf;Ao 

1.1. APRESENTA(:Ao 

A Associayio Brasileira de Geologia de Enge· 
nharia . ABGE solicitou do seu representante para 
os estados do Rio Grande do Sui e Santa Catarina 
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que Fosse traryado 0 "Panorama Geoteenologieo 
do Rio Grande do SuI e Santa Catarina" . 

Entendendo que esse tipo de trabalho nao 
pode nem deve ser efetuado individualmente mas, 
sim, que deve set 0 somatorio do maximo de ex· 
periencias e conheeime'.1to que se pudesse reunir 
entre 0 maior nUmero possivel de colegas inteces· 
sados no assunto, foi efetuado urn chamamento 
entr~ esses colegas, no Rio Grande do Sui e Santa 
Catarina , para a form~ao de uma equipe de tra· 
balho para tratar do assunto em pauta. 

Muito embora nlfo se tenha conseguido obter 
a eolaboraryao de colegas de Santa Catarina, foi 
possivel reunir urna equipe de oito profissionais 
estudiosos da area da Geoteenia no Rio Grande 
do Sul, para trabalhar efetivamentc no sentido de 
fomeeer a ABGE urn estudo pre1iminar sobre a 
geoteenologia dos diferentes complexos geol6gicos 
do Estado, fieando para urna etapa posterior a 
apresentaryao de estudo semelhante relativo ao Es· 
tado de Santa Catarina. 

o merito principal desse cstudo reside, sem 
dlivida, no fato de que , pela primcira vez no Es· 
tado, se logrou realizar urn trabalho realmente de 
equipe no campo da Geoteenia , com resultados 
tao gratifieantes que ja se planejam outros estudos 
nesse campo, com a participaryao de novos interes· 
sados. 

Em relarrao ao trabalho em si , optou~e pela 
apresentaryao de dados preliminares recolhidos em 
bibliografia e relat6rios internos e, principaJrnente , 
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pelo rcgistro das experiencias pessoais de cada par· 
ticipante da equipe no trato com os diferentes 
complexos geol6gicos. ~ evidente que 0 relativo 
pequeno volume de informarroes atualrnente divul· 
gada sera, com 0 passar do tempo, substancial· 
mente aumentado uma vez que, a partir de agora, 
existe implantada uma filosofia de aproveitamento 
das informarrl5es para divulgarrao em beneficio da 
soeiedade brasileira. 

1.2. METODOL(x;lA 

Preliminarmente decidiu-se adotar como doeu· 
mento basico para 0 esbor;o do panorama geotec· 
nol6gico do Estado, 0 Mapa Geol6gico'do Estado 
do Rio Grande do Sui, escala 1 :l.OOO.OOO,de au· 
toria de Carraro et allii (1974), selecionando, a 
partir dele, os grupes e as fonnarrOes que, por uma 
serie de razl5es (expressao em 'rea, importancia 
ecvn6mica, importancia geogrMica, importancia 
geott:cnica etc.), mereciam ser destacadas para 
descrirrA"o. 

Isso posto, foram divididas as tarefas entre os 
membros de equipe para que, sobre cada unidade 
selecionada, pesquisassem e informassem sobre 
aquelas caracteristicas que lhes eram mais conhe· 
cidas e afins. 

Finalmente, depois de viTias sessOes de de· 
bates e de relato do estado atual da pesquisa, fo
ram entregucs ao coordenador as informar;l5es 
obtidas as quais sao englobadas de forma sistema· 
tica nesse trabalho. 

A tabela I apresenta a Coluna Estratignifica 
adotada na elaborarrlo do mapa acima citado e 
serve de referencia para entender e acompanhar 0 
critt:rio adotado para estabelecimento do Panora· 
rna Geotecnol6gico do Rio Grande do Sui. 

2. PANORAMA GEOTECNOWGICO DO RJO 
GRANDE DO SUL 

2.1. GRUPO CAMBAf 

Localidade tipo: Arroio Cambaf, Vila Nova, 
municfpio de Sao Se~ (coordenadas geogd.ficas 
30° 18'5 e 53° 54 "W). 

Conjunto de migmatitos homogeneos e hete· 
regeneos, representados respectivamente por em
brechitos, anatexltos, diadisitos, _ epibolitos e 
agmatitos, apresentando contatos gradacionais. 
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5ubordinadamente oconem ectinitos, leptinitos e 
gnaisses. Essas roehas sao as mais antigas do 
embasarnento cristalino e se caracterizam por duas 
sequencias distintas: a inferior, denominada sequen
cia parametam6rfica, t: constituida por migmatitos 
heterogeneos; a superior, sequencia ortometam6r
fica, t: formada por migmatitos heterogeneos 
b3.sicos e migmatitos homogeneos quartzo-mon. 
zoniticos e quartzo-gabro . s6dicos. Entremeados 
nas sequencias anteriores ocorrem ectinitos. 

lntegram 0 Grupo Cambai, 0 Sienito Piquiri e 
o Anortosito Capivarita e bern como os granites 
tipc Ca(tapava do Sui, tipo Cangu(tu e tipo Encru
zilhada do SuI. Foi atribu(do ao Anortosito Capi
varita a idade mais antiga da sequencia do emba
sarnento. 

Sob 0 ponto de vista tectonico, 0 Grupo se 
caracteriza por estruturas planares e lineares com 
direrr~s que variam de N lOoE e N 700

E, prefe. 
rencialmente N 25°E. Os mergulhQs sio !>Ub· 
verticais, para SE ou NW, originando anticlinais e 
sinclinais segundo urn padrao holom6rfico. Os fa· 
lhamentos disp~m~ na direrr:ro nordeste, predo.. 
minantemente N400E onde se alinham granitos, 
localmente, graisens e pegmatitos. 

Relevo onduJado a forte ondulado, elevado, 
frequentemente fonnando divisores de aguas: 510 
comuns superficies asperas devido a "ajeados" 
aflorantes e mataclles expostos. 

A drenagem ~ dendr(tica e retangular, local
mente radial centrlfuga e do tipo "pincer lake". 
Regionalmente, possui urn frequente controle 
estrutural devido aos falhamentos. 

A vegeta(tfo 6 rasteira (campos) com coneen· 
trarrlies arbustivas de porte mt!:dio disseminados. 
Ocorrem vassourais e capoeiras bern como matas 
virgens pobres, estas especialmente junto aos 
cursos d'agua. 

Exibe possibilidades de agoa subtenanea de 
boa qualidade no manto residual e, espocialmente, 
nas zonas diaclasadas. Sua explorarrao nem sempre 
6 facil face a durez.a das lochas e a presenrra de 
matacOes flO perfIL 

Predominam solos arenosos, areno·argilosos e 
argilo-arenosos que, em geral, apresentam muito 
boas condirrOes de fundarrfo. Para cargas pequenas 
e m~dias poderao ser empregadas fundarrlies diretas 
rasas; para grandes cargas, fundar;Oes diretas rasas 
ou profundas ou funda(tOes por estacas, depen
dendo dos resultados das sondagens. 

Do ponto de vista de terraplenagem 0 Grupo 
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Cambal apresenta materiais diversos, de primeira, 
segunda e terceira categorias, variante em fun~fo 
do desenvolvimento do manto de altera~lio dos 
granitos. 

Os materiais de primeira e segunda fomecem 
6timas jaz.idas para refor~o do subleito e sub-base, 
enquanto os de terceira fomecem materia] para 
bases de brita e pavimento de concreto. 

Os tipos de pavimentos adOls.veis sao: rfgidos 
(solo estabilizado, concreto de cimento Portland 
ou brita-cimento) ou flexfveis (solo estabilizado, 
areia·brita, brita graduada ou concreto·asfiltico). 

A brita pode ser obtida dos granitos ou gnaisses 
devendo-5e tomar cuidado com as rochas orientadas. 

De maneira muito ge.ral, os indices fisicos das 
argi.las situam-5e, em ml!dia, em torno de LL=45% 
c lP=17% e os dos saibros. LL=3Q% e IP=12% sen
do que 0 CDR desses materiais situam-se, em ml!
dia, em torno de 14 e 70, respectivamente. 

A estabilidade dos cortes I!, em geral, boa, 
porem h3 que se tomar cuidado em z.onas de ro
chas tectonizadas. 

Essas rnesrnas considera~6es se aplicam ;\s 

condi~Oes de estabilidade e percola~io subterra
nea das rochas desse grupo, como funda~A"o e 
ombreiras de barragens ou sedes de tuneis. 

2.2. GRUPO PORONGOS 

2.2.1. FORMAt;AO CERRO MANTIQUEIRAS 

Localidade tipo: Cerro da Mantiqueira, a 
13km de Lavras do 8uI (coordenadas geograficas 
30°52'8 e 54°00'W). 

Unidade representada por uma sequencia orto
metam6rfica de serpentinitos, dunitos. peridotitos, 
!.istvanitos. piroxenitos, andesitos, lavas aJrnofadas 
e aglomerados ofioHticos nfo espeliticos diferen
ciados bern como talco-clorita·xistos. magnetita
clorita·xistos e actinolita-xistos, sem grande ex
pressl"o regional. 

Relevo ondulado fonnando, nos talco-xistos, 
cristas paraleias e, nos serpentinitos, eleva~i:ies 

(cerros). 
Drenagern comumente penifonne, dendritica, 

ou paraIeJa, com alta densidade. 
Ocorrem matas densas e campos limpos com 

boas condi~i:ies de pastagens sobre os taJco-xistos. 
Predrias condi~i:ies de obten~io de agua sub

tewinea. 
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Predominam os solos argilosos e argilo-are
nosos com regulares condi~Oes de fun~io. Para 
cargas pequenas, sera possivel adotar-ie fun~fo 
direta; para cargas m~dias a grandes, as fun~Oe$ 
deverio ser diretas profundas ou por e5tacas, 
dependendo do resuItado das sondagens. 

Os solos siO, em geral, pouco espessos, fome
cern principalmente rnateriais de segunda e terceira 
categorias e sao rnuito piasticos; as rochas nao 
servem para agregados. 

2.2.2. FORMA~AO VACACAf 

Localidade tipo: cabeceiras do Rio Vacacal, 
municipio de Sio Gabriel (coordenadas geogra
ficas: 30°36'8 e 54°06'W). 

Constituida por duas seqUencias metassedi
mentares: a inferior, denominada de seqil6ncia 
marinho-terrfglna basal, t constituida de meta
quartzitos, metaconglomerados, clorita-xistos e 
xistos-grafitosos; a superior, denominada de se· 
quencia calcarea. e fonnada por rnarmores, clorita
xistos, clorita·sericita-xistos e sericita-xistos. 

Outros autores incluem nessa fonnayio meta
riolitos, meta·andesitos e meta-basaltos. Ocorrem 
ainda pegmatitos, veios quartzosos aurfferos. 
Gnaisses tunnalinizados e hidrotennalitos. minera
lizados a estanho e tungstenio. 

Relevo forte onduJado com cristas alinhadas, 
regionalJ1lente elevado. 

Drenagem penifonne densa com frequentes 
alinhamentos controlados pela tectOnica. 

Vegeta~io rasteira e arbustifonne baixa, mui
to densa com excesslo dos quartzitos, onde e 
pobre, predorninando os vassourais. 

Poucas possibilidades de s.gua subteminea que 
e pouco procurada face a disponibilidade de aguas 
superficiais. Agua salobra pr6xima ou sobre os 
marmores. 

Predominam solos argilosos e, eventualmente, 
arcno-argilosos com regulares condi~6es de funda· 
~io, quando espessos Para cargas pequenas pede
rio ser empregadas funda~6es diretas; para rnMias 
e grandes cargas deverlo ser empregadas fundayi:ies 
diretas profundas au indiretas (estacas), depen
dendo do resultado das sondagens. 

Solos geralmente bastante espessos nos mtos 
e quase ausentes nos quartzitos e marmores; nos 
xistos desenvolve-5e principalmcnte material de 
primeira, e, nos quartzitos, de terceira categoria. 



Os solo~ dos XJS(o:> sao altamcnte plasticas e apre· 
sentam baixos valores de CBR, em media 6. 

1\ e~tablildade de taludes devera merecer es
pecial :lten~;jo pnncipalmente nos cortes em quart
zitos (llII! em geral sc apresentam intens3mente dia
clasado~ forman do blocos ou matacOes soltos. 

Rochas que requerem intensa pesquisa geatec. 
nica quando sede de obras civis de grande porte, 
lalS C01l10 barragcllS.1tincis etc. 

2.3. FORMA <;:Ao MARICA 

localidade IlpO: Serra de Marica. enlre Siio 
Gabriel e lavras do Sui (coordcnadas geogr:ificas 
300 3rSe 53°32·W). 

(onsllluida par uma espessa seqliencia scdi
melll3r deposllada. geralmente. elll foss;Js tecto
nicas tendo PO! componentes arenitos arcosianos. 
por vezes conglomeralicos. IIllercalados com sll
litos e grauvacas com eSlrutura rltmica. As mler
cala~Oes conglomeraticas aprcscntam SCI'(QS de 
xislOS. (Iua rtzitos e granitos em malriz arCOSlana. 
localmenle com acarnadarnenlO gradacional. Todo 
o COl1jUlllO de rochas scdimel1tares aprrsenla um 
avan~ado grau de diagenese. Os sedimelHilOS sao 
duros. COllipaclos. forlemenle cimenlados. aprcsen· 
tando rccnsla1iza~oes apreci:ivelS. A cor donllnantc 
e a cinza. subordinadamente rosa. purpura. vermc
lito e verde. A espessura da forrm~ao dcvcra SCT su
perior a 700 m. 

Relevo ondulado a suave ondulado. com 
alguns tabulciros lllllliO dissecados. 

Drenagem dendrflica a subparalela. com alta 
densidade. 

Veget;l(;:ao na fOfma de campos com arbUSIOs 
e mata·ga1cria. 

Poucas possibilidades de aguas subterranea~ 

face ao alto grau de diagenese das rochas. 
Predominam solos pouco espcssos de tal modo 

que. em geraL as fllnda~oes deverao ser dlrelas, 
lIldepcndentemente das cargas. assentadas di rela
mente sobre a rocha. Inobstante. depcndendo do 
vullO do empreendimenw e das cargas em Jogo. 
dever:i ser efcllIada uma campanha de sondagern. 

l:.m termos de lerraplenagcm os materiais 
ocorrentes sao quase que 10lalmente de scgunda e 
lercelTa categoria. ocasionalmente podem surgir 
jazidas de argila. lnexiste material petTeo para 
brila; ° arenito rccozido com tex lura microgra
nilica merece cUldado especial pois sua aparencia 
e enganoS<!. 

Os cortes em arenitos rne rgulltanles e thada
sados podem ser inslaveis. 

Trala-se de uma unidade que requer uma pes· 
qlllsa geolecnica elaborada quando sede de obras 
clvis de grande porte lais como barragens, tuneis 
etc. 

~.4. GR UPO 80M JARDIM 

o (,TUpO 80m Jardim foi definido para reUl 
tanto as sequcncias sedi menlares como as VI" 
nicas. andesllicas e rioltticas si tuadas entre a For· 
Illa~ao Marica e 0 Grupo Camaquii. 

E conslltuido por duas fonna~Oes: a Fomta-
1;;i0 Arroio dos Nobres c a Forma~ao Crespos. 

2.4 I. FORMA<;AO ARROIO DOS NOBRES 

Locahd,ldc Ilpo: ArrolU dm Nobrcs. a Sudesle 
de Pmhelfo. mun icipIO de Encruzil hada do Sui 
(coordl'nada~ geogralkas 300 "rts e 5.tSTW). 

Pacote de rocha~ composlas de espcssas ca· 
madas de grauvacas e stltitos ntmic<lmente inler
c<llados. conglomerados e arcosios, rccortada por 
mlrusOes al1dCSIIICa~ onde ocorrern mineraliza~oes 

de cobre 
SubdIVldl'-~e em dOls membros: Mangueirao c 

Varga\. 
o memhra \languelrao C con~tltu{do IlOr 

sequcllcla~ hem Jcamadadas de arcnilOs feldspa
ticos ou mldccos. grauvacas mlc:iceas. arcoslos. 
sillitos nHc;iccos e folhclho~ rilnllcamenle inter· 
calados. allrlgll1do espessura~ de 3000 mel ros. I~ 
bern cornpactadu e cimenlado e a dlrcl;:io de sellS 
Cstratos vaT!a de N 10' E c N 70~E, com ;ingulos de 
mergulho variando. da base parOl 0 topa. de 60° ale 
30° para Noroeste 

o membro Vargas C cornposlo de conglome
rados e arcnilO~ conglorneraticos de COf marrom 
avermclhado. com cstratllica~ao grosscira. ocasio· 
nalrnente gradaclonal A e~pcssura eSlirnada e da 
ordern de 1000 melTo~ . 

o prirnelro aprescnta rclevo suave ondulado. 
drcnagcm dendriticll :.l subpar:.llela. vegeta~ao ras
telra com mat a galeria e possiblhdades de agua 
sublerr;inea crn alguns de seus arcnllOS que apre
sentarn. local mente. boa porosidade e permeabl
lidade; 0 segundo. se caracleriza pOT um relevo on· 
dulado a forte ondulado. drenagem dendritica len
dendo a pmada. vege la~ao arboriforme e aprcscll-
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la poucas possibilidades de agua subterranea. 
Os solos sao predominantcmclltc arcnosos c 

localmente argilosos, com espcssuras bastantc va
riaveis. A defini~ao do tipo de funda~ao depen
ded, pois, do resultado das sondagens, podcndo 
variar de diretas de pcquena profundidade ate 
indirelas profundas_ 

o manlO de altera~ao fornece, na terra plena
gem, materiais de primeira. scgunda e terccira 
catcgorias_ 

Inexistem jazidas de pedra para brita nessa 
forma~ao_ 

Quando os arenitos sao poueo litificados po
dem ser aproveitados como boas jazidas para solo
cimento (CDR -= 15). 

Cortes em conglomerados pouco litificados 
poderao exiglT cstudos especiais de eSlabilidade c 
obms de COJIstru~;!o. 

2.4.2. FORMAc;AO CRESPOS 

Localidade IIpO: pr6ximo;} mina dos Crcspos. 
lllul1I.:ipio dc Lavras do SuI (coordelladas gcogra
tl.:a~ '\0'30·S c 53 Q 50'W). 

As~ocia~ao dc rochas vulcinicas e rochas sc
dimenlares ricas elll detrilos vulcanicos quc re
pousa discordantemcllte sobre a Fomla~ao Arroio 
dos Nobres e e recoberla discordantemenle pela 
Forll1a~ao Sallla Barbara. 

Integram essa forma~ao os membros lIil:irio c 
AC<llllpamelllo Velho. 0 primeiro, e caraclerizado 
por seqi.icncias vl.llcanicas dc composi~ao andesi
liea, farmadas por lavas, intrusocs Ilipoabissais e 
piroclasticos, com inlercala~Oes de grauvacas, 
arenitos arcosianos e sillllos de cor marrom aver
Illelhado com cerca de 600 metros dc cspessura. E 
comum a ocorrencia de mineraliza~6cs cupTlTeras. 

o rei eva e ondulado a forte ondulado, for
mando platOs dissccados nos riolilos. facilmenle 
reconheciveis em aerofotos. 

A drenagem e dendritica. localmente radial. 
frequentemenle controlada por fraturas do lerreno 
e se apresenta com densidade m~dia a alt<l. 

A vegeta~ao caracteri7..a-sc por campos c ca
poes com concen l ra~oes arbustiforilles. 

As possibilidades de agua sublerranea sao mui
to reduzidasjcolll algumas possibilidades Clll zonas 
de fraluraillento. 

Solos argilosos e arenosos com espcssuras va
riaveis, normalmenle pouco espessos. a tipo de 
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funda~ao sera definido pelos resultados dalt sond:!
gClls. NOfmalmenle os solos apr~sentam ralo;ivel 
capacidadc de carga e a ausencia de um ni .... cl frea
lico superficial facilila a ad~iio de funda(,:oes di· 
rctas. 

Em termos dc terraplenagem os solos aprcscn
tam materiais variaveis. de primeira a tcrceira 
categorias. 

Os andesitos e os riolitos podem fornccer ma· 
teria: ¢treo para brila utiliz;ivel em pavimcntos de 
concrc to-asfaltico. 

Problcmas de instabilidade de cortes e taludes 
arenas nas Lonas de fraturamellto maJS intenso. 

1.5. GRUpa CAMAQUA 

Essc Crupo compreende 3S for11la~6es Sanla 
Barbara e Guarilas. 

A Forma~;io Sanla Barbara conSlitui a base do 
grupo Camaqua sendo caracterizada por conglome
rados basais, com estratifica~ao cT\l7..ada, mlerca
la(,:oes de grauvacas conglomeraticas, arc6sios c 
grauvaeas intercaladas com siltilos e folhelhos. A 
cor e marrom-avermelhado. Essa sc<lucncia ~ nor
malmentc supcrposta por siltitos e folhelhos mi· 
Caceos, laminados: eSle canjunlo grada p.m; are
nitos conglomcniticos com delgadas inlercala~oes 
de conglomerados. arenitos finos e siltitos. 

Essa for[l1a~[o, cuja localidade lipo local iza-se 
no Arraio Santa Barbara, no municipio de Ca~a. 
pava do Sui (coordenadas geograficas 30° 34'S c 
53° 38-W). disp6c-sc cm estruturas do tipo homo
di llal gcralmentc em di re~ao Nordeste e mergulho 
cntre 30° e 40° ora para sudeste ora para noroeste. 
Localmente ocorrem sindinais e anticlinais associa
das a falhamentos, 

Intercalados concordantemente nos arcniloS 
arcosianos aparecem derrames de lavas andesiticas. 
de cores avermelhadas, que foram designados 
como Membra Rodeio Velho. 

A Fonna~io Guari tas tem sua localidade tipo 
em Guaritas, mtJllicipio de Ca~apava do SuI (coor
denadas geograficas 300 400 S e 53°31 'W) e se cons
titui de dois pacotes litol6gicos. 0 basal consta de 
conglomcrados com malriz arcosiana, com seixos 
arredondados dispostos em leitos que se alternam 
com arenitos arcosianos_ a superior e constituido 
de arenitos finos. grauvacas. folhelhos c sil titos. Os 
arenitos 5110 normal mente quartzosos, com graos 
subarredondados. de cor vemlelho vivo com 



bandas amarelo-claro ou verde. A espessura mE!dia 
do pacote e de 80 m. 

A formaif3o apresenla-se recortada por falhas 
com suaves arqueamentos atribuidos a reativa~ao 
teclonica. Os falhamentos que afetaram esta for· 
mayao sao de direyao N50"W e N60"W ; segundo 
esta diretyao preferencial ocorrem diques de dia· 
basio. 

No conjunto , a Fonnatyao Guarilas assume 
uma disposityao espacial horizontal ou sub-hori· 
zontal. 

o Grupo Camaqua origina urn relevo ondulado 
a forte ondulado com abundantes rochedos aOo· 
rantes e freqiientes meselas na Fonnayao Guaritas. 

A drenagem e subparalela a angular, de baixa 
densidade a mE!dia, freqiientemenle conlrolada 
pela tectonica. 

A vegetatyao E! arbustiforme dislribuida entre 
os "Iajeados" aOorantes. 

Devido ao elevado grau de diagenese, as rochas 
desse grupo apresentam fracas possibilidades de 
agua subterranea, com excessao de zonas com 
baixa cimentayao onde pode ocorrer alguma agua. 

Os solos apresentam espessuras variaveis mas 
predominam visivehnente os solos delgados, 0 que 
confere ao grupo , de urn modo generico , muito 
boas condiyoes de fundatyao de obras civis. 

Na lerraplenagem predominam os materiais de 
terceira categoria. Niio existem pedreiras mas os 
conglomerados oferecem excelenles condityoes 
para fomecimento de material petreo. 

Os cortes, nesses materiais, apresentam nor· 
malmente bastante estabilidade; cuidados especiais 
deverao ser tornados em zonas tectonizadas. 

2.6. FORMA(AO CANELElRAS 

Localidade tipo: Arroio Caneleiras, pr6xlmo a 
Boa Vista, no municipio de Encruzilhada do Sui 
(coordenadas geognHicas 30"52'S e 52°50'W). 

Trata·se de urn conjunto de rochas sedimen· 
tares que ocorrem capeando os ceeros Partido, 
Mateus Simoes e Tabuleiro da Vigia: arenitos, 
ocasionalmente conglomeraticos, conglomerados e 
siltitos, fortemente litilicados e diaclasados, com 
espessura maxima de 200 m. 

Relevo suave com freqilente fonnatyao de la· 
buleiros. 

Orenagem dendritica a subparalela, de densi· 
dade baixa. 

Vegetayao caracterizada por campos limpos 
com algumas concentratyOes arb6reas. 

Possibilidades medias a boas de agua subtemi· 
nea em certas zonas de arenito menos litificados ; 
fracas possibilidades nos siltitos. 

Predomi.lam os solos argilosos, siltosos e are· 
nosos com espessuras variaveis. Regulares a boas 
condityoes de fundayao, a serem investigadas atra· 
ves de sondagens ou inspeyao visual. 

Materiais de primeira e segunda categoria na 
terraplenagem. Possibilidades de algum material 
petrea nos conglomerados. 

2.7. GRVPO TUBARAO 

o Grupo Tubarao esta, atualmente , dividido 
em dois subgrupos: urn inferior, Subgrupo Itarare 
e urn superior Subgrupo Guata. 

o Subgrupo Itarare e composto pelas fonna· 
tyoes Bud6 e Suspiro, respectivamente , de origem 
marinha e glacial , sem apresentar qualquer eviden· 
cia de contemporaneidade entre si. 

o Subgrupo Guata compreende as fonnatyoes 
Rio Bonito e Palermo. Embora a distintyao entre 
estas duas formayOes seja relativamente evidente 
devido a caracterizayao litol6gica particular de 
cada uma delas, em zonas de transi((ao esla dife· 
renciatyao torna-se diflcil obrigando a utilizatyao do 
lermo Subgrupo Guata para designar 0 conjunto 
litol6gico. 

Em superffcie, a espcssura do Guata varia de 
80a 180m. 

2.7.1. FORMA(OES BUDt:) E SUSPIRO 

A Forma~ao Bud6 tem sua localidade tipo no 
km 452 da estrada Bagc·Lavras, com coordenadas 
30° 52'S e 52°02'W e e constitulda por siltitos de 
cor creme , siltitos arenosos cinza claro a escuro, 
arenitos e raros conglomerados, COIll ocorrencias 
confinadas no interior de vales alongados , esea· 
vados no escudo cristalino; os mergulhos sao da 
ordem de 10 a 30" e cotlvergentes para 0 centro 
dos vales. A origem E! marinha e a espessura , de no 
maximo 40m. 

A Formayao Suspiro e representada pelo con· 
junto de litologias fonnadas em ambiente glacial , 
fluvio·glacial e limno.glacial , tais como tilitos, 
varvitos , siltitos, arenitos, folhelhos e diamictitos. 
Sua localidade tipo localiza-se junto a Esta((ao 
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Suspiro, mUnicfpio de Sao Gabriel (30°31'5 e 
54°21 'W) e suas ocorr€ncias em superf{cie sao 
bastante restritas e isoladas, raramente atingindo 
30 m de espessura, encontrando-se confinadas no 
interior de vales escavados na periferia do escudo 
cristalino. 

o relevo dessas fonna<;!5es nao possui qualquer 
expressao regional. 

o padrio de drenagem e dendritico, com alta 
densidade. 

Predominam os campos lirnpos. 
lnexistem dados sobre agua subtenanea nessas 

formay6es mas as possibilidades devem ser mini· 
mas. 

As condi~Oes de funda~io dependerao de uma 
pesquisa geoMcnica pOis ha varia~io grande nas 
caracteristicas do subsolo que ora se apresenta 
argiloso, siltoso, arenoso, ora se apresenta na 
fonna de rocha sa. 

Na terraplenagem ocorrem materiais de pri· 
meira e segunda categorias sendo que nao exiSlem 
jazidas de materiais petreos nessas fonna~Oes. 

Especial aten~io devera ser dada ao problema 
de estabilidade de cortes. 

2.7.2. FORMA~AO RIO BONITO 

Localidade tipo: margem do Rio Bonito, mu· 
nicfpio de Lauro Muller, em Santa Catarina (co· 
ordenadas geograficas 28° 25'S e 49°25'W). 

No Rio Grande do Sui, ocorre em uma faixa 
marginal ao Escudo SuJ·rio.grandense e e consti
tuida por sedimentos clasticos e organ6genos re· 
presentados por arenitos quartzosos, arenitos felds· 
paticos, diamictitos, folhelhos carbonosos ecarvio. 
Em superffcie apresenta espessura superior a 80 m. 

Apresenta urn relevo suave ondulado com fre· 
quentes rupturas de relevo em curvas de nivel 
(tendencia ao relevo tabular no arenito ferrugi. 
noso). 

Drenagem dendrltica, subparalela, com algum 
controle estrutural e com densidade media a baixa. 

Vegeta~ao: campos limpos e vassourais. 
Os arenitos oferecem 6timos aquiferos; os 

folhelhos carbonosos e carvOes sao pCssimos 
aquiferos tanto em quantidade como em qua· 
lidade dagua. 

Solos de car&cteristicas e espessuras variaveis 
em fun~ao da Iitologia aflorante: argilosos, areno· 
50s ou siltosos 0 que leva a cuidados especiais na 
definiyio do tipo de funday50 a adotar. Nonnal· 
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mente, para cargas pequenas a medias se podera 
optar por funda~o direta rasa; para cargas eleva
das, as fundayOes deveri'o ser profundas. Inobs· 
tante, em certos Jocais, especialmente onde os are· 
nitos apresentam cimento ferruginoso, poderao 
ser adotadas funday6es diretas com cargas ele· 
vadas. A pesquisa geotecnica e de fundamental 
importancia na definiy80 do tipo de fundayao. 

Em tennos de terraplenagem apresentam-5e 
os tr€s tipos de categorias de materiais sendo que, 
nos arenitos ferruginosos geralmente e necessaria 
a utilizsyao de dinamite .no desmonte. lnexiste 
material pan. brita; podem ser enconuadasjaridas 
de argila com boos (ndices suporte e tambCm ja
ridas de material para solo-cimento (CBR ~ 18). 

2.7.3. FORMA~AO PALERMO 

Localidade tipo: murtic(pio de Palenno, em 
Santa Catarina (coordenadas geogd.ficas 28°25'S 
e 49°25'W). 

:£ constitu(da por intercala~Oes Jenticular« de 
arenitos finos, siltitos e folhelhos sl1ticos, mica· 
ceos, dando ao conjunto uma estrutura do tipo 
"f1aser". Quando freSCI, a rocha apresenta cores 
que variam de cinza claro a cinza escuro, fina· 
mente intercaladas e que se alteram para tonali· 
dades verdes e amarelas quando oxidada. A espes· 
sura total da fonnayao '{ana de 40 a 120 m. 

Esse pacote forma urn relevo ondulado, apre· 
senta uma drenagem dendritica com frequentes 
exuda~Oes do lenyol frcatico e com alta densidade, 
urna vegetayao caracterizada por campos limpos e 
muito precanas possibilidades de 'gua subtenanea. 

As rochas apresentam-se em geral, bastante de· 
compostas de tal modo que cuidados especiais de
vern ser tornados no estudo de fundayOes de obras 
civis sobre esses materiais. 

Nonnalmente apresentam solos argilosos bas
tante espessos, facilmente saturaveis, com baixfs· 
simos valores de CBR: as estradas que cortam essa 
fonn~io apresentam graves problemas de conser
va~o se tornando intransitAveis ap6s periodos 
chuvosos. 

Qualquer trabalho de engenharia envo1vendo 
esses sedimentos Palenno dever' ser precedido de 
cuidadosos estudos geotecnicos. 

2.8. GRUPO PASSA DOIS 

Estratigraficamente acima das rochas do Gru· 



po Tubarao destaca-se uma sequencia de iutitos e 
rochas arenosas finas , de cores cinza e vermelho 
que constituem 0 Grupo Passa Dois. 

Compreende as forma~oes Irati e Estrada No 
va. Na faixa de afloramentos, as rochas deste Gru
po ocorrem em altitudes variaveis, nao uitrapas
sando 200 m; a espessura atinge um maximo de 
110 m em superffcie. 

2.8.1. FORMAyAO IRATI 

Localidade tipo: cidade de Irati , Estado do Pa
rana (2S029'S e S0039'W). 

o termo Irati foi proposto para definir um fo· 
lhelho pre to, espesso, com boa laminayao e faixa 
de afloramento que se estende de Sao Paulo ao 
Rio Grande do SuI. Atualmente e consideradoAno 
Rio Grande do Sui, como limitado inferiorrnente 
(contato com a Formayao Palermo) por urn nlvel 
caracterizado pelo aparecimento de concr~oes 

calcareas de colorayao amarelo-palha, lenticulares 
e variando de 0,30 a mais de I metro e superior
mente pelo aparecimento das lentes caicareas ama
relo-palha (contato com Estrada Nova). 

o conjunto de sedimentitos situados entre os 
niveis guias acima descritos constitue a Forma~ao 
Irati na qual se distinguem ainda, duas facies: 
Tiaraju e Valente. 

A facies Tiaraju e constitulda por sedimen
titos que ocupam a posiyao basal na formayao sen
do caracterizada por duas camadas de folhelho 
preto, pirobetuminoso, com lentes calcfferas asso
ciadas. Nas camadas de folhelho pirobetuminosos 
intercalam-se folhelhos acinzentados, silticos, com 
fratura conc6ide, con tendo concreyoes calcarias 
de cor amarelo-palha. A area tipo situa-se ao sui 
e a leste da estayao ferroviaria de Tiaraju, no mu
nicfpio de Sao Gabriel e a espessura maxima esti
mada para essa facies e de 40 m. 

A flicies Valente e restrita a regiao meridional 
da bacia. Compreende folhelhos cinza-claro a 
cinza-chumbo, s11ticos, com lamina~ao cruzada , 
com lentes e concre~oes calcareas. Localmente 
intercalam-se siltitos e arenitos finos , de cor 
cinza, micaceos. 

A formayao apresenta-se com relevo suave 
ondulado, quase plano , drenagem dendrltica com 
frequentes exudayt'Ses do lenyol freatico e alta 
densidade, vegetayao na forma de campos limpos 
e pessimas possibilidades de agua subterranea que, 

quando aparece, e de m<'i qualidade. 
Apresenta solos espessos com baixa capaci

dade de carga. Norrnalmente dernandam fonna
yoes profundas, facilitadas por urn lenyol freatico 
tam bern profundo ou inexistente. As obras civis 
demandam uma pesquisa detalhada das condi~oes 
de fundayao uma vez que existe intensa varia~ao 
lateral e vertical das caracterfsticas do subsolo. 

A terraplenagem e relativamente focil, quase 
que exclusivamente em material de primeira e 
segunda. Entretanto, quando 0 folhelho apresenta
se sao , podera demandar desmonte com explo
sivos. 

A formayio nao apresenta materiais utili
zaveis em pavimenta~ao e os seus indices de su
porte sao normalmente baixos. 

Os folliellios, em geral, apresentam-se diacla
sados e, quando betuminosos, podern apresentar 
urna desagregaylio progressivamente cada vez rnais 
acentuada devido a fen'omenos de oxidayio. Essa 
desagregayao e, por vezes urn problema serio a ser 
enfrentado em cortes nesse' material, aJem dos 
decorrentes de sua estabilidade naturni que nao e 
grande. 

2.8.2. FORMAyAO ESTRADA NOVA 

Localidade tipo: Estrada Nova (estrada do Rio 
do Rastro , entre os km 13 e 18) a Oeste da cidade 
.de Lauro Muller, Santa Catarina (28°23'5 e 
49°30'W). 

A formayao e constitufda de folhelhos e 
siltitos pouco arenosos que se alteram nas cores 
verrnelho, verde ou cinza-azulado, em faixas iree
guJares de espessuras variaveis. Na parte superior 
essas litologias corneyam a tornar-se rnais arenosas, 
formando ocasionalrnente camadas de arenitos 
finos, vermelho a cinza, caldferos, micaceos, rna
ciyos ou com estratifica~lio cruzada , ora planar de 
pequeno angulo , ora acanalada. Os arenitos au
mentam de espessura em direyao ao topo, tor
nando-se caracteristicamente fluviais e passam a 
prcdominar sobre os sedimentitos mais finos. Esta 
zona e arbitrariamente considerada como 0 con
tato superior da fonna~ao. 

A parte inferior da fonnayao , caracterizada 
pela abundancia de pelitos, onde as cores cinza e 
verrnelho se altemam e sao comuns :is concreyoes 
calcareas elipsoidais, e considerada como facies Ca
veiras (localidade tipo: Cerro Caveiras, municipio 
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de Dam Pedrito). A parte superior, caracterizada 
par abundantes lnterca1a~Oes arenosas nos lamitos 
vermelhos e por grandes concre~Oes calcfferas de 
fonna elipsoidal, achatadas com diametros da 
ordem dos 2 m, e chamada flicies Annada (tirea 
tipo: BR/293, entre Dam Pedrito e Livramento a 
leste do rio Ibicuf da Armada). 

Espessura total aproximadamente 80 m. 
A Forma~ao Estrada Nova apresenta relevo 

suave ondulado, quase plano, com declives natu
rais suaves e medios, drenagem dendritica com fre
qiientes exuda~Oes do len~ol frdtico e alta densi
dade, vegeta~ao de campos limpos, matas, pasta
gens e cui turas e pessimas possibilidades de agua 
subterranea. 

Solos de al tera~ao com espessuras pequena a 
media, nonnalmente argilosos. Condi~i}es de fun· 
dayao de obras civis em geral boas: funda~Oes di
retas ou indiretas curtas. 

Terraplenagem fcicil, em materiais de primeira 
e segunda categorias; as vezes necessita uso de ex
plosivos em bancos de arenitos. Camadas impene
traveis a trato entre I e 3 m. CDR baixos: ate 10; 
LL 35% e IP 13%, em media. Suporte de mau are· 
gular nos siltitos e born nos arenitos. Nao oferece 
boas condi~Oes de compacta~ao. Estabilidade de 
cortes geralmente boas. A estratifica~ao quase ho· 
rizontal ajuda a manter as taludes que, em certos 
locais, poderao ser quase verticais. 

2.9. GRUPO sAO BENTO 

Atualmente abrange as formayoes Rosario do 
Sui, Botucatu e Serra Ceral considerando·se as 
camadas Santa Maria, por certos autores conside
rada como forma~ao, uma facies da primeira. 

2.9.1. FORMAyAO RosARIO DO SUl 

Nome proposto para designar a pacote de 
rochas sedimentares que ocone entre a Formayao 
Estrada Nova e a Formayao Botucatu e cuja locali· 
dade tipo encontra-se na BR/290, no municipio de 
Rosario do Sui. 

Compreende duas flicies: uma tipicamente flu
vial e de planicie de inulldaylo e outra lacustre, 
que constitui a facies Santa Maria, somando 0 con
junto aproximadamente 300 m de espessura. 

A facies fluvial apresenta uma grande variay30 
litol6gica em grandes corpas lenticulares de are-
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nitos vermelhos de granulayio media erma a mui
to fina, com estratifica~io acanalada de variada 
amplitude que ora se encaixam e ora sao recobertos 
por arenitos muito finos e siltitos que se apresen
tam au maciyos ou com estratificaylo ondulada, 
paralela ou cruzada de pequeno angulo. As litolo· 
gias finas sao mais duras que os arenitos e ocasio· 
nalmente calcHicas; ocorrem, freq iientemente, con
creyOes calcarias esfericas au elipsoidais, de 2 a 
30cm, formando nfveis ou disseminadas dentro do 
conjunto. 

A facies inferior compreende uma seqiiencia 
de siltitos e folhelhos com uma espessura media de 
10m sobre a qual se sobrep(iem cerca de 40 m de 
lamitos vennelhos com concre~Oes calciferas e rep
teis f6sseis de grande porte. A parte superior e 
formada predominantemente par arenitos de gra
nulometria variada, com estratificay30 acanalada, 
nas quais se intercalam clcisticos finos principal
mente siltitos. 

Relevo suave ondulado, com colinas medon
dadas, dec lives naturais de suaves a medios. 

Drenagem dendritica tendendo a subparalela 
com densidade baixa a media. 

Vegetayao de matas-galeria, culturas e pas
tagens. 

Regular a born aqiiifero nos arenitos com 
estratifica~ao acanalada da facies fluvial e mau 
nas rochas da facies lacustre. 

Regulares a boas condiy6es de fundayao de 
obras civis, funyao do maior ou menor desenvolvi
mento do solo argiloso residual ou do solo coluvial 
que, nas proximidades do contato com 0 Botu
catu, passam a ocorrer. A pesquisa geotecnica com 
sondagens a percussao e, eventualmente quando 
o empreendimento atinge certo wito, rotativa ou 
de penetra~ao estatica{"diepsondering")e funda
mental. 

Camadas impenetraveis a trado entre I e 3 m; 
na terraplenagem aparecem basicamente materiais 
de primeira categoria sendo que ocasionalmente 
ocorrem camadas de arenito que podem ser classi· 
ficadas como de segunda. eBR regulares: em media 
de 8 a 10; solos argilosos com eBR de 12 a 15 
e solos siltosos de I a 4. 

Suporte regular a born. Regulares a boas carac· 
ler(sticas de compacta~ao. As vezes pode apre
sentar argilas expansivas. 

Materiais utilizaveis, em geral, para reforyo de 
subleito ou terraplenagem orientada. Na pavimen
tayio podem seT utilizados como jazidas para sub-



base de solo melhorado com cimento e base de 
solQ-(:imento, solo·brita e, eventualmente, solo
asfalto. 

Cortes geralmente estaveis, especialmente na 
facies fluvial. Na facies lacustre, em zonas cober· 
tas com coluvios, hci que se tomar precauy~es 
especiais. 

2.9.2. FORMA~AO BOTUCATU 

Localidade tipo: Serra do Botucatu , Estado 
Sio Paulo, ao longo da estrada de rodagem Sao 
Paulo·Botucatu (22°S3'S e 48°2S'W). 

Oesignayao proposta para arenitos de origem 
e6lica, que apresentam estratificayao cruzada de 
larga escala e que se encontram sotopostos ou 
intercalados nas lavas bas;\lticas de Fonna9io Serra 
Geral, atingindo uma espessura maxima de ISO m. 

Os arenitos apresentam granulayao fina a m~
dia, grios subanguJares e arredondados com su
perflcie fosea e estratificayao e6liea tlpica e cores 
que variam entre 0 amarelo e 0 vennelho. A com
posiyao ~ essencialmente quartzosa , podendo-se 
observar Jocalmente a presen9a de feldspatos. 0 ci
mento ~ de oxido de ferro (arenito friavel), inci
pientemente silicificado ou silicificado alterado 
(arenito semi·friavel) e silicificado (arenito muito 
duro). 

Relevo suave ondulado a ondulado com co
linas arredondadas e declives naturais m~dios na 
zona do arenito friavel a semi-friavel. Onde oeorre 
arenito silicificado surgem morros·testemunho iso
lados, com dec1ives naturais praticamente verticais. 

Drenagem como padrao dendritico a subpara
lela e com baixa densidade. 

A vegetayao ~ de matas, culturas e pasta gens 
sendo comum a presenya de coqueiros na pai· 
sagem. 

Excelente aqiiifero, tanto quando aflorando 
como quando recoberto pelas lavas basaIticas. Eo 
melhor aqiiifero do Estado do Rio Grande do SuI. 

Quando nao existe cobertura coluvial, apre
senta excelentes condiyeies de fundayao que pode· 
rifo ser diretas; se essa cobertura existir, 0 tipo de 
fundayao a ser empregado devera ser pesquisado 
com cuidado. 

Apresenta materiais de primeira, segunda e 
terceira categorias. Os materiais de primeira sao 
utiliz;iveis para a execuyao de sub-base com solo 
melhorado com cimento e base de solo~irnento e 

como material de coroamento para terraplenagem 
e refot90. U1tirnamente tem-6e evitado a utilizayao 
do arenito como tefotyo do subleito pois embota 
seja um material bastante nobre quanto ao poder 
suporte, apresenta 0 fenomeno de descompacta9io 
ap6s chuvas prolongadas, 011 seja, perde a densi
dade anteriormente atingida na compactayao por 
deficiencia de material coesivo. Como conseqiien
cias cia deseompacta9ao QCorre 0 aparecimento de 
ondulayoes, suIcos e at~ "borrachudos" no pavi
mento. 

Camadas irnpenetraveis a trado entre 2 e 3 m. 
CBR elevados: de IS a 20, em media. 
Compactayao relativamente diffcil pois ha 

dificuldade em se atingir as massas especificas 
secas mAximas de projeto. 

Desmonte relativamente facil mas com des
gaste violento do equipamento face a abrasividade 
da locha nas zonas de arenite friavel a semifriavel; 
onde ocorre arenite sllicificado 0 desmonte se 
fad com explosivos. 

Regular a precaria fonte de material de aterro: 
problemas na compacta9ao e material muito ero· 
dive!. 

6timas condiyOes de estabilidade nos cortes 
onde a rocha se apresenta sa, podendo os cortes 
serem verticais. Cuidados deverao ser tornados no 
dimensionamento dos taludes em zonas com co· 
bertura coluvial espessa ou onde 0 arenito se apre
sentar diaclasado, 0 que ocoere, particuiannente, 
no contato com a fonnayao sotoposta. 

2.93 . FORMAC;:AO SERRA GERAL 

Lavas basieas extrusivas de cor clara a escura, 
textura densa, intensamente diaclasadas, com es
pessura maxima de cerca de 1000 m na regiiIo de 
Torres, onde se constam ate 13 derrames sucessi
vos, com espoddicas intercala90es de arenito Bo
tucatu ou brechas arenosas, que fonnam 0 planalto 
da Serra Geral . 

Estudos recentes, ainda nao publicados, reve· 
lam que os derrames mais jovens no Rio Grande do 
SuI, possuem composiyao visivelmente acida 0 que 
vita a explicar uma serle de comportamcntos im
previstos, do ponto de vista geotecnol6gico, dessas 
lavas. 

Relevo ondulado a forte onduIado, escarpado 
na borda do derrame. Declives moderados quando 
existem t!llus nos sopes ou abruptos quando aflora 
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a rocha. No topo do planalto 0 relevo chega a 
suave ondulado. 

o padrio de drenagem e bastanteheterogeneo. 
Predontina 0 padrfo dendritico a subparalelo com 
muito freqiiente controle estrutural. Densidade de 
drenagem baixa na zona da fronteita (relevo suave 
a ondulado) e alta na zona do Alto Uruguai (relevo 
ondulado a forte ondulado). 

Vegetag80 heterogenea: campos limpos com 
capOes e araucliria no planalto, mata virgem bas
tante desbastada nas escarpas que bordejam a 
depresslo periferica do Estado e campos timpos , 
na fronteira oeste. 

Possibilidade de agua subterranea varlaveis: 
born aqilifero nas zonas diaclasadas que tambem, 
podem se apresentar eventualmente negativas. 

Excelentes condig15es de fundagao de obras 
civis quando a rocha e s! e pouco fraturada. Quan
do 0 manto de alteraglo e mais espesso, hi neces
sidade de urna prosp~lo detalhada para evitar 
asSentar as fundag6es sobre matacOes. Nonnalmen
te a fundagao direta sobre 0 solo argiloso devera 
exceder a carga de 1 kg/cm1 . Em certas zonas do 
Estado (Santo Angelo, Santa Rosa) ocorre urn 
manto residual argiloso muito POIOSO que deve ser 
investigado a seco: sondagem a percussao avangan
do com trado ou "diepsondering" , pois a circula· 
gao d'agua pode mascarar os resultados dos ensaios 
de penetragao. 

o n(vel freatico varia muito e deve ser deter
minado nas sandagens com muito cuidado. 

o tipo de sondagem, por sua vez, devera ser 
orientado em fung80 do lipo de obra a construir. 

Nonnalmente, apresenta condig(ies desfavo
raveis para fundaglo de barragens, especialmente 
do ponto de vista da penneabilidade as quais,para 
serem contomadas, implicam em grandes investi· 
mentos na injeglo de caldas. 

Boas condigCies de suporte quando a rocha 
nao esta alterada; regulares condig6es, via de re
gra, face a profunda intemperizagao e forrnayao de 
material argiloso com, eventualmente, blocos dis
persos. 

Terraplenagem diversificada , com bons mate
dais para as obras rodoviarias. Pavimentos mais 
recomendados: r(gidos em conCleto~imento e fie· 
xiveis em brita graduada, base negra e concreto as· 
falticC'. 

Valores medios: CBR::: 10 a 20, LL:: 50% e 
IP = 15%. 

As jandas de brila necessitam ensaios de sa-
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nidade (2 a 20% de perda) e abrasao Los Angeles 
(lOa 50%) pOis nfo e rara a presenga de argilas 
expansivas no basalto cujo mellior nivel para ex
ploragao e a zona maciga com diaclases verticais. 

Boa estabilidade nos cortes quando a rocha e 
sr e pouco fraturada, admitindo taludes quase ver
ticais. Quando intemperizados ou quando desmon
tados com pianos de fogo mal dimension ados a 
tendencia a queda de blocos ou desmoranamentos 
e grande. 

Sills e diques de diasasio pertencentes a essa 
formayao cortam os sedimentitos Tubarao, Passa 
Dois e S!o Bento. 

2.10. FORMA~OES TUPANClRETA, SANTA 
TECLA e GRAVATA( 

A Formayfo Tupanciretf e urn conjunto lito
l6gico constiruido de urn conglornerado com 
seixos de basal to , arenitos e arenites conglome
raticos e, por vezes, intercalagi:ies de camadas de 
argilito que ocorre discordantemente assentada 
sobre a Serra Gera!, e cuja localidade tipo situa-se 
na invemada da Cooperativa Rural Serrana Ltda., a 
cerca de I kin da cidade de Tupanciretf (coorde
nadas geogrctficas 29°0S'S e S3°46'W). Sua espes
sura media e de 15 metros. 

A Formaglo Santa Tecla cuja secyao lipo si
tua-se na Chapada Santa Tecla, no municipio de 
Bage (coordenadas geogdficas 31° IS'S e S4°0S'W) 
e composto de congJomerados, arenitos silicifi
cados e arenitos ferruginosos numa espessura total 
de 60 m . Os conglomerados ocorrem apenas local· 
mente, ocupando posigao basal ou pr6xima da 
base de fonna~ao. Os seixos tern difunetro maximo 
de to cm, 54'0 arredondados a subarredondados, 
de composiglo quartzosa e eventualmente de 
rochas graniticas e rnetam6rficas. Apresentam-se 
com cimento silicoso ou calcifero, de cor esbran· 
quiyada e matriz altamente silicificada, 0 que re
sulta na fonna~ao de verdadeiras crostas de silica, 
que envolvem os seixos, emplestando a rocha urn 
aspecto macigo.Os arenitos, nonnalmente maciyos, 
apresentam cor vermelho-tijolo, branco-rosado ou 
branco, aspecto cavemoso e grau variavel de sUi· 
cifica~lo. Arenito de cor avermelhada, de granu· 
lagEo media a fina, bern classificado, com graos 
orientados a subarredondados e a litologia mais 
frequente. 

A Formaglo Gravatai compGe-se de cascaihos, 



areias e argilas. Os cascalnos slo constituidos de 
fenoclastos pouco trabalhados de arenilos da For
m3,lo Botucalu. basaltos d.a Forma~aoSerra Ceral 
e rochas sedimentares de unidade mais anligas. 
imersos em malriz de argilas arenosas de cor verde. 
marrorn e vermelha. Associadas com esses dep6-
silos ocorrem crostas ferruginosas. A localidade 
tipo desse conjunlo situa·se na estrada Caveira· 
Rinc§o Slo Joao. no municipio de Gravalal (coor· 
denadas geogrillcas 29°4 TS e 50° 50'W). 

Essas fonna~Oes lem wna relativa pequena 
expressfo em termos de area afloranle. de relevo e 
de propriedades geotecnol6gieas cabendo, em 
certos cases especiais em que 0 investimento se 
justifiear, realizar uma pesquisa geotecnica para reo 
solver 0 problema especifico: funday3o, terra pie. 
nagem,jazidas etc. 

2.11. GRUPO PATOS 

Dentro desse gTUpO est!o englobadas tres uni· 
dades liloestralignifieas de espessuras variaveis: as 
fonna~(5es Graxaim, Chui e Itapoa. 

A Fonna~o Graxaim tern sua localidade tipo 
no povoado de Graxaim, municipio de Camaqui: 
p~o Gost·I·RS, da Petrobris (coordenadas geo· 
grillcas 30° 59'S e 51°33'W) e consiste de areias 
feldspaticas que transgridem roehas tereianas a 
oeste da Lagoa dos Patos. 

o ambiente de deposiyio e fll1'vio.lacustre, 
sendo que 0 fluvial possui duas caraeteristicas dis· 
tintas: wna de ambiente semi·arido, sob a (onna 
de leques a1uviais, constituida de areias quartzosas 
grosseiras a medias, areias feldspaticas grosseiras, 
cascalhos e mtes; a outra, de planicie aiuvial, 
constituida de areias grosseiras e medias, com 
estratifica~io acanaiada e, em menor quantidade, 
mtes e argilas com estratificayio plano-paralela. 
Os dep6sitos lacustres 540 caracterizados por ban
ces e lentes de argilas verdes maciyas, com ate 3 m 
de espessura, que se intercalam nes depbsitos flu
vials. 

A Formayao Chui cuja locaiidade lipo encon
tra-se na barra do Arroio Chui, no extremo sui do 
Estado (33° 45'S e 53°23'W) e urn conjunto de 
dep6sitos arenosos representando uma deposiy30 
costeira, resultante das vacilayOes eust<ilicas duran· 
te 0 Pleistoceno. Assenta discordantemente sobre a 
Forma~[o Graxaim. Possui fonna de uma grande 
cunha adelga~ando-se para Oeste e uma espessura 

maxima conhecida em torno de 45 m nas proximi· 
dades da atual !inha de praia. Litologicamente est4 
represenlada por areias finas a medias, bern selecio
nadas, maciyas, de colora~fo amarelada, ceasional· 
mente marrom claro e escure. £ representada por 
qualre facies: Guaiba, Piratini. Taim c Santa 
Vil6ria. 

A Forma~ao Itapo§:, cuja localidade tipo se 
situa na peninsula de Itapoa, municipio de Viamlo 
(coordenadas geograficas 300 20'S e 51°00'W), e 
urn pacote de areias quatzosas de granula~ao fina a 
media, de cores vermelho e marrom e, quando 
iixiviadas, branco ou amarelo com espessura media 
de 75 m. 

Relevo plano a suave ondulado, drenagem 
com baixa densidade. sem um padr50 especifico, 
vegetarrll"o rasteira e fracas possibilidades de agua 
subterr~nca de boa qualidade e gran des vawes 
em~es. 

Em se Iralando de terrenos nitidamente are· 
noses, as condirrOes de fundarrao sao de urn modo 
geral, boas. 0 emprego de fundayocs direlas super
ficiais com ale 2 kg/cm1 de press30 admissivel e 
via.vel. 0 nivel (realico e nonnalmente elevado. 
A sele~io do tipo de funda~io nio podera. pres· 
cindir de urn estudo geotecnico atraves de son
dagens. 

A terraplenagem sempre se faz em material de 
primeira categoria, com dificuldadcs na manu ten
rrao do corpo estradal face a presenya do nivel 
freatico e!evado que satura as areias. Por oulre 
lado, ha. a necessidade de se proteger os taludes 
des aterros imediatamente apbs sua execurrao 
face a susceptibilidade a erosao pelos ventos 
e chuvas. 

Materiais empregaveis em bases de solo-asfallo, 
solo-cimento c areia-as(alto. Eventuaimente ocor· 
rem dep6sitos de cascalho que pederao (ornecer 
brita. 

Os taludes nos cortes deverao ter inclinayao 
menor que 0 angulo de repouso das areias sendo 
que os sedimentos Graxaim sao pouco mais es
Ii1veis. 

Areias nonnairnente empregaveis em conslru· 
yao civil para concreto, fiitros, drenos etc. 

2.12. DEPOsITOS RECENTES 

IncJuem-se ne!es os depbsitos fluviais, eolicos, 
praiais, paludais e delt3.icos. Os depbsitos fluviais 
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110 constitu(dos de areias e cascalhos de calhas de 
rio assim como argilas e siltes de plan{cies de inun· 
da~ro. Constituem dep6sit05 e6Jicos os siltes e 
as areias quartzosas de dunas. Os dep6sitos praiais 
510 constitu(dos de areias e siltes quartzosos for· 
mados em feixes de restingas. Os dep6sitos ocor· 
rem sob a forma de turfeiras c argilas siltosas c 
arenoSiS, ricas em materia organica. Os dep6sitos 
deltaicos !iro represent ados pOT sedimentos dos 
deltas dos rios lacu{ e Camaqui. 
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MatetiaiJ quc, de um modo geral, oferecem 
p«!ssimas condi~(5es geotecnicas para im planta~ao 
de obras civis face a presen~a, no perfil, de cama· 
das de argUa mole. 

A inve5tiga~fo geotecnica devera ser sempre 
muito detalhada, com sondagens e ensaios espe· 
ciais. 

As areia! de dunas poderio ser empreg4veis 
em bases de areia·asfalto e alguns dep6sitos flu· 
viais e deltaicos poder(o sernr como jazida de 
areia e cascalho. 
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