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8IOESTRATIGRAFlA PRELlMlNAR 
OA FORMA(AO SANTA MARIA (I) 

Mario Cosla Barberena' 

SINOPSE 

Este trabalho ocupa-se de uma aproxima<;:io preli
minar a bioestratigrafia da Forma<;ao Santa Maria 
(Triassico MCdio superior a Trl;issico Superior medio). 

A peleoherpetofauna desta forma<;io 15 conhecida 
ha varios anos, mas somente agora e"istern suficientcs 
dados para que utilizemos um tratamento bioestrati
gnifico em seu estudo. 

Os dados aqui utwados referem-se principalmente 
a aspectos quantitativos e qualitativos do conteudo 
fossillfero. No entanto, algumas conc!usoes prelimina· 
res, de cunho facio-geocronologico. sao igualmente 
inelufdas. 

Trcs zonas-associa<;io sao aqui propostas: 
IJ Zcna-Qssociapfo de Therapsida: identificada 

nas areas de Pinheiros e Xiniqua; 
2} Zcna-associard"o de Rhynchocepha/ia: penen

cente a se~ao-tipo da fo rma<;ao, na cidade de Sam3 
Maria; 

Jj Zona·associapfo de Dicroidium: subjacente it se
gunda zona, na mesma :irea. 

TOOas as evidcncias disponlveis indicam <jue rineos
saurios e dicinodontcs nao sio contemporaneos. Isto 
sugere uma cxphea~ao logica para 0 j:i conhecido ralo 
de que tais formasJamais foram encontradasjun tas no 
mcsmo n{vel estratipcifico. Os rincossaurios parcccm 
eSlar reSlritos aos mvcis mais superiores oa forma~ao. 

o conleudo fossil das lonas propostas. quando 
comparado Ii fauna triassica da Argentina, indica uma 
idade no Chariarense Superior para os scdimentitos 
con tendo a Zona·associa<;:io dc Therapsida. A mesma 
compara~iio sugere que a Zona·associa~:io de Rhyn
chocephaJia poderia perfcitamcntc pencncer ao 
lschigualastensc (Tri:issico Superior). 

SUMMARY 
This paper presents a preliminary approach to the 

biosuatingraphical zonation of the Santa Maria For
mation (upper Middle to Upper Triassic, Parana Basin), 

TIle Santa Maria paleohcrpctofauna has been 
known for several years, but only now there are 
enough evidences to rend a biostratigraphical treat
mcnt possible. 

The data here lI sed deal mainly with qualitative 
and quantitative aspects of the fossil content. Neve.· 
theleS!, some facies and geoch ronological preliminary 
conclusions are included as well. 

Three assemblage-zones arc here proposed: 
J) TheTripsida Assemblage,zotle: identified at the 

Pinhciros (Candelaria) and Xiniqua areas; 
2} Rhynchocephalia Assemblage·tone: pertaining 

to the type·section of the formation, in Santa Maria 
City; 

J) Dicroidium Assemblange·zone: underlaying the 
fo rmer zone, at the same area. 

All the available evidences indicate that rhyncho
sau rs and dicynodonts are not contemporaneous, This 
suggests a logiCal explanation for the known fact that 
lhose reptiles have ncver been found together at the 
same stratigraphic level. Rhynchosaure seem to be 
rcstricted to the upper levels of the formation. 

The fossil content of the rroposed loncs, as com
pared to the Triassic fauna 0 Argentina, indicates an 

(I) TrabalJlO financeiramcnte supotlado pdo CNPq., 
Vii C3mara da U.F.R.G.S. c F.A.P.E,R.G.S. 
• Departamento de Paleomo!ogl3 e Estraligrafia. 
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Upper Chaiiarcnse age for the sedimen tary rocks com· 
prising the Therapsida Assemblage·zone. The same 
comparison suggests that the Rhynchoccphalia Assem· 
blage'lOne could well be of Ischigualastense age. 

INTRODU~AO 

A pa]eofauna reptiliana da Forma~a-o 
Santa Maria e de longa data conhecida. Entrc 
os investigadores que se ocuparam do eSlUdo 
destas camadas, F. von lIuene e L.I. Price por 
certo sa-o os que mais contribuiram. Ao primei. 
ro deve·se a descriyio (I-luelle , 1935·1942) de 
varias formas de repteis, enUlo totalmente des· 
conhecidas para a ciencia, coletadas em 1928 
pelo refendo aUlor. Embora muitas destas for· 
mas estejam baseadas em material fragment:irio 
e, conseqtientemente, passiveis da revisao taxo· 
nomica e morfol6gica pela qual ora passam, 
pode·se scm duvidas afirmar que 0 trabalho de 
Huene e de vital importancia para 0 estudo 
paleontol6gico da Forma~~o Santa Maria. 

Enquanto Huene dedicou·se principal· 
mente as areas de Xiniqua e Santa Maria, Price 
e responsave], em grande parte, pelo conheci· 
mento que hoje se telll dos Jaz.igos da fonna~ao 
na area de Candelaria. embora tambem tivesse 
coletado em Santa Maria. Parte do copioso ma· 
terial que coletou, a partir de 1936, foi descri· 
to em 1946 e 1947. Romer & Price (1944), 
Cox ( 1965) e Romer ( 1969) estudaram tam· 
~m materiais origmalmente cole tados por 
Price. 

Novas formas seriam descritas por E.II. 
Colbert, com base em material de Santa Maria, 
obtido em 1959 (Colbert, 1970). 

Nos ultimos quinze anos varios trabalhos 
surgnalll, com 0 objetivo principal de estabele· 
eer uma geocronologia para 0 Triassico conti· 
nental do globo. A paleoherpetofauna da For· 
ma~ao Santa Maria lem sido coslUmeiramente 
comenlada, segundo este objetivo, par varios 
aUlOres. 

Conforme se pode verificar, a tematica 
dos traba1hos ora enfoca 0 estudo paleontol6gi· 
co, ora 0 Significado geocronol6gico da Forma
~ao Santa Maria. Pode·se mesmo constatar que, 
ap6s 0 Iralamento geol6gico preliminar de 
Iluenp. & Stahlecker (1931). nenhurn outro es· 
foryo fo i desenvolvido, ate anos recentes, no 
sentido de averiguar elll detalhe a estratigrafia 
das camadas triassicas do sui do Brasil. 

~ apcnas a partir de 1968 que pesquisado
res do Instituto de Geociencias da U.F.R.G.$. 
come~aram a dedicar seu interesse ao problema. 
ao mesmo tempo que se iniciava um continuado 
trabalho de coleta paleontol6gica nos jazigos da 
forma~a-o. 

A illfoflna~ao estratlgrMica cresceu entio 
consideravelmente, achando-$e especialmellte 
contida nas contribui~oes de Gamennann 
(1973) e Hortoluzzi (1974). 

II:! 

o atual estado de conhecimento sobre os 
tetrapodos f6sseis da Forll1a~ao Santa Maria 
atillge, a nosso vcr, grau suficiente para que se 0 

utiliz.e sob um ponto de vista puramente biocs· 
tratigrafico. sem a direta preocupa~:Io da geo· 
cronologia. Ex.istem ja adequadas evidencias pa· 
ra que eSla paleofauna seja quantitaliva e quali' 
I3tivamente apreciada, em ambito local, visan· 
do·se 0 estabelecimento de uma zonayao biocs· 
tratigrafica para a forma~ao. teste precisamen· 
Ie 0 objetivo principal deste Irabalho. 

As constata~oes aqui expostas constituem 
urn primeiro estagio. A continua~ao do trabalhO 
de campo permilini que aspectos relatlvos a 
questOes de facies e tempo, aqui preliminar· 
mente abordados, sejam no futuro melhor co· 
nhecidos. 

DISTRIBUI<;:AO GERAL 
DOSAFLORAMENTOSDA 

FORMA(AO SANTA MARIA 

As rela~Oes entre as Forma~Ocs Santa 
Maria e Rosario do Sui. esta proposta por 
Gamermalln (op. cil.), nio parecem ainda pre· 
cisamente delimitadas. As divergelltes ideias a 
respeito podelll, com mais detalhe, ser analisa· 
das pela consulta ao citado autor e ao trabalho 
de Bortoluzz.i (op. cit.). Sua discussao estaria, 
por eerto. alem do escopo do prescnle trabalho. 
Para efeitos do que aqui se expOe. no entanto, 
~ considerada como totalmente adequada a in· 
dependencia formal dos dois pacoles sedimenta· 
res em quest:Io (sellsu Borloluzzi). 

o pacote Iriassico, represent ado peJas 
duas formayOes. apresenta·se como a faixa mais 
ampla dos sedimentos gondwanicos que ocu· 
pam a Depressfo Periferica do Rio Grande do 
Sui (fig. I). A tendencia a limitayao da ocor· 
rencia da Fomla~;to Santa Maria nesla faixa foi 
evidenciada no trabalho de Bortoluui & Barbe· 
rena (1967), que a consideraram conveniente
mente representada apenas lias areas de Xini· 
qua, Santa Maria. Candelaria e Santa Cruz. 

A continua~ao dos trabalhos de campo, 
contudo, demonstrou que a forma~ao acha·se 
tambem represenlada mais a lesle (Bonoluui. 
op. CiL). estando sua ocorrencia mais oriental a 
aprox.imadamente 5.5 km a oeste do cruza· 
mento da estrada RS4 com aquela que leva 
;l Taquari. 

Ao longo da RS-4, em dire~ao oeste, con· 
linuam os anoramentos da Forrna~;to Santa Ma· 
ria, entre Vila Amoras e Venancio Atres, apre· 
sentando tetrapodos f6sseis. ESles continuam a 
aparecer entre Venancio Aires e Santa Cruz. 
Nas vizinhanyas desta ultima cidade, nas vilas 
de Ferraz e Formosa, novos achados de rincos· 
saurios (oram efetuados (cL Gamermann, op. 
cit., fig. 7). A caracteristica paleofauna reptilia· 
na pressegue aparecendo, em cortes de estrada, 
de Vera Cruz a Candelaria. 
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£ nas vizinhan~as de Vila Pinheiros, a 
11 ,2 km ao sui de Candelaria, que se localizam 
os importanles jazigos trabalhados por Price e, 
em anos recenles, pelo Instituto de Geociencias. 
Em realidade , estes jazigos sao complement ados 
por oUlros existentes na vila de Bom Retiro , 
a iO km a sudoeste de Pinheiros. 

o limite oeste de ocorrencia da Forma~ao 
Santa Maria localiza·se em Xiniqua (mais exata· 
mente Rinclio dos Colorados). a 8S km da cida· 
de dc Santa Maria, ao longo da Estrada Santa 
Maria·Uruguaiana, onde se observam sete ··san· 
gas" de lamilos fossiliferos, para os quais se 
conserva ate ° presente a denomina~ao com que 
Huellc as designou. 

A partir da area de Xiniqua para oeste, 
ja nlfo mais ocorrern os sedimentitos tfpicos da 

Formaylio Santa Maria e nem a pcleofauna rep· 
tiliana associada, sendo que pouco antes de 
Jaguari ja slio observados contatos diretos entre 
as FormayOes Rosario do Sui e Botucatu. 

A sudeste de Melos (ao suJ de Vemincio 
Aires), em corte de ferrovia entre as estayoes 
Foguista Melo e Prof. Parreira , encontraram.se 
Tepteis tipicos da forma~lio. As ocorr~ncias 
fossil iferas rnais recentes incJuem restos encon· 
trados cerca de San tana da Boa Vista. a pouco 
mais de 1.0 de latitude sui em relayao ao eixo 
leste·oeste de afloramenlOs principais e ao norte 
de Venancio Aires, na estrada que leva a cidade 
de Soledade. Estes dois afloramentos consti· 
tuem ate 0 presente, respectivamente, as ocor. 
rencias mais ao sui e norte dos repteis f6sseis 
caracteristicos da Formay30 Santa Maria. 

\-~~~." 

PLANALTO 

s .. t .. 
SGo , 10 
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A analise quamitativa e qualitativa da 
paleo fauna reptiliana, da qual trataremos a 
scguir, teve como base e referencia as areas de 
Pinheiros, Xiniqua e Santa Maria, classicas loca
Iidades ciladas na lileratura internacional 
sobre 0 Triassico. 

ANAliSE QUALITATIVA E 
QUANTITATIVA DA 

PALEOHERPETOFAUNA 

AREA DE XINIQuA (Rincao dos Colorados) 

A area de Xiniqua c a ocorrencia mais 
ociderllal , ate 0 presente conhecida, da paleo
fauna reptiliana da Forma~ao Santa Maria. 
Situa-sc a 21 kill a sudoeste de Sao Pedro do 
Sui (RS), sendo eSla dislancia tomada entre a 
cidade e 0 entroncamento que da acesso aos ja
zigos (fig. 2), ao longo da rodovia que leva a 
General Vargas. 

o nome Xiniqua C, segundo Behrao 
(1965), improprio. ja que as ravinas fossiHferas 
localizam-se realmentc em Rincao dos Colora
dos, apos 0 Cerro de Xiniqua. Contudo, Xini. 
qua (Ch.iniqua na grafia antiga) c uma denomi
na~ao internacionalmente conhecida, razao pela 
qual a mantivemos no presente trabalh.o. 

Os ja.zigos sao constitufdos por 7 aflora· 
mentos raviniformes, conhecidos·como songas, 
as quais foram denominadas por Huene & 
Stahlecker (\ 931) com as scguintes designa~('jes, 
ale hoje conservadas: 

, 

• o· 

" Cerro 

I) sanga Beles ou do Cinodonte 
(Cynodontier ·Sanga) 

2) sanga Vermelha (ROle Sanga) 
3) sanga da Arvore (Baum Sanga) 
4) sanga Varia (Leere Sanga) 
5) sanga Cesar (Cesar Sanga) 
6) sanga do Caminho (Weg Sanga) 
7) sanga ao Sui do Caminho 

(Sanga sudl.-Weg) 

A litologia dos afloramentos e predomi. 
nantemente lamitica, com a co~tumeira cor ver
melha associada, apresentando alguns arenitos 
fluviais. Huene & Stahlecker (op. cit.) descreve. 
ram 0 perfil, com adequado detalhe , de cinco 
das sete sangas da regiao. A tradu~ao do traba
lho em questao (Beltrao & Neumaier. 1968, 
p. 32·36, fig. 7) acrescenta·lhe nOlas atuaJizadas. 

o conteudo fossilifero das sangas de Xini
qua foi descrilo por Huene (1935'1942)e, des. 
de entao, nenhuma outra forma veio aUlllenta-
10, embora algumas das especies descritas te. 
nham sido passlveis de revisao taxonomica re
cente (Barberena, 1974). 

Uma rela~ao atualizada dos fosseis de 
Xiniqua c apresentada na col una a esquerda, 
110 quadro 1. 

AREA DE PINHEIROS 

Esta area de jazigos da Forma~ao Santa 
Maria localiza-se ao sui da cidade de Candelaria 
(RS) e compreende sangas que sc encontram 
nas vizinhall~as das vilas de Pinheiros e Bom 
Retiro (fig. 3). Associadas a estas localidades, 

/,- do • 
Chiniquo 

FIG 2 
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principalmente Pinheiros, existem outras san
gas, lambem fossiliferas, mas de menor impor
lancia, fazaO pela qual roram omitidas na Tepre
senta~ao grafica. 

Os jazigos aqui mencionados foram desig
nados informalmente por L.1. Price, sende as 
ncmes utilizados pelo ferenda auior aqui con
servados, com exce~ao das sangas I e II , de Born 
Retiro, para as quais propomos, respectivamen
Ie, os ncmes de sangas Hinz e Pascual , baseados 
nos sobrenomes dos proprietarios das terras 
onde elas se encontram. A nomenclatura resul
tante e, portanto, a seguinle: 

I - sanga Hinz 
II - sanga Pascual 

III - sanga do Ribeiro 
IV - sanga 1 e sanga 2 
V - sanga da Divisa 

VI - sanga Pinheiros 

r edas as sangas em queslio sa-o lito!ogi
camente mais homogeneas do que as de )(jni· 
qua, constituindo-se por espessuras considera
veis de iamilos (em torno de 10 m), sem que se 
observem arenitos fluviais em qualque r nivel de 
seu perfil . Concre~6es caldrias, no entanto, 
sa-o bastante freqiientes, delectando-se pelo me
nos um nivel preferencial de ocorrencia das 
mesmas, na sanga Pinheires. 

Par ou tro lado, os restos de tetrapodos 
encontram·se em varios nfveis do perfil, da base 
ao topo do corte das sangas, sem qualquer zona 
preferencial de concentra~[o. 

No tocante a natureza de seu conteudo 
fossilifero, os jazigos de Pinheiros sao, possivel
mente, os mais ricos e ex pressivos de todas as 
ecorrencias da Forma~ao Santa Maria. Varies 
e bern preservados exemplares desta area tern 
side coletados nos ultimos cinco anos e acham-

r------~'~'F·'~'~·------_.------------~------------_r~"~·~·!<--~~~----__r . - 29"<1!i' 29"<1!i 

----

" : 
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Fig.3 - Locolirocoo de of lor omen los do ZonO-Al5ocioCoo de Theropsido no 
oreo de Pinheiros, Municipio de Condelorio, RS . 
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se presentemente em estudo. As formas deseri
tas ate 0 presente, bern como a indiea4jao da· 
quelas em estudo, acham-se relaeionadas na 
coluna centraJ do quadro 1. 

Nenhuma forma de teeodonte foi descri· 
ta para esta area. Ao contrario do que se pode· 
ria concluir, os repteis lecodontes sao fomlas 
de expressiva ocorrencia em Pinheiros, como 
provam excelentes materiais ali coletados re
cenlemenle. Da mesma forma, os cinodolltes 
presentes na area, e coletados por expedi4jOes 
nacionais e est rangeiras, provavelmente consti· 
tuem um conjunlo taxonomico mais numeroso 
do que 0 represen tado pelas fonnas ate agora 
deseritas. 

AREA DE SANTA MARfA 
Os aOoramentos triassicos na area de 

Santa Maria (RS) sao por certo os melhor es· 
tudados em toda a faixa de ocorrencia da For
ma4jao Santa Maria. Lamentavelmente, 0 cresci
mento urbano reduziu drasticamente os sitios 
de coleta paleontol6gica na regioio. 

Na fig. 4 encontram-se, indicados por mj· 
meros, os anoramentos principais. Alguns deles 
estli"o soterrados, ou tem sua eXlensao presente· 
mente muilo reduzida. 

A litologia e estratigrafia dos sedimentitos 
triassicos na regili"o de Santa Maria, area-tipo pa· 
ra a formayao de mesmo nome , foram detalha· 
da e acuradamente descritas por Bortoluzzi 
(1974), ratlo pela qual toma-se aqui desneces
sa rio urn enfoque mais extenso destes aspectos. 
Os tetnipodos fosseis da area de Santa Maria 
acham·se !istados na coluna a direila do qua
dro I . 

CXJMPARA{:AO ENTRE AS 
PALEOFAUNAS RErrILIANAS LOCAlS 

Efetuar-se·a, a seguir, a comparayao quaJi· 
tativa e quantitativa entre as areas de Xiniqua, 
Pinheiros e Santa Maria, com base em seu con
teudo paieoherpetologico, Os diagramas de 
percentuais paieofaunisticos entre elas, na parte 
inferior do quadro 1, indicam as relay~es quan
titat ivas aproximadas. 

Tratadas comparativamente, as areas em 
questli"o permitem as seguintes constatay~es: 

1) Teri.psidos e tecodontes slio freque'ntes 
nas areas de Xiniqua e Pinheiros. Por outro la
do, em nenhuma delas foi encontrado, ate 0 
prescnte , qualquer vestigio de rincossAurios 
(SropllorlYx), 

2) Kiniqua e Pinheiros apresentam gene
ros comuns, tais como Chjniquodon e Beleso
don (Cynodontia), Dinodontosaurus (Dicyno
dontia) e provavelmente Prestosucllus (Raui· 
suchidae, Thecodontia), 

3) as rincossaurios sli"o abundantes em 
Santa Maria, enqu311to os dicinodonles jamais 
foram ali encontrados. 

4) as cinodontes sao raros em Santa Ma· 
ria (GompllOdontosuchus e Therioherpeton), 
n;to exist indo generos em comum com as outras 
duas areas, pclo menos a julgar pelo quc collsta 
da literatura e pelo resultado de 1I0ssaS pr6prias 
coletas. 

5) Os tecodontes da lIrea de Santa Maria 
incluem formas mal preservadas de Rauisu
chidae (Rauisucilus, Rhadinosucllus, Hoplitosu
dills), na:o enconlradas em Xiniqua e Pinheiros. 
£ tambem exclusivo desta area 0 tecodonle 
Cerritosaurus bills!e!di Price 1946, 

TABELA 1 
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Ordcns 

Compar.u;.ao das freqiiencias na ocorrencia de tetrapodos entre as 
areas de Santa Maria, Xiniqua e Pinheiros (RS) 

SANTA MARIA XlNlQUfi. E PlNIIElRQS 

Rhynchoceph~lia abund~nl es ausenlC$ 

'I hetapsida raros frcqlienles a numcrosos 
(sem gencros comuns) (corn generos comuns) 

ThecOOonlla pouco frCQucnlc5 frcqlicntcs 

COlylosauna 3usenlcs apcnas I cspeclc presenle 

Saurisch].;l apcnas uma espcclc apcna.s 1 eSpCcic prc$Cnle, 
presenle dUVidosa 

• 
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FiO . .. - Locolizoc60 dOl afloram'ntos fa •• llfferoa do 
Forma.;do Santa Maria no. proximldaclea do cidode d. 

Sa.'a Marla, RS <_flcado do BollrOa, 196~) . 



TAXONOMIA 

COTYLOSAUR1A 

TII~RA PSIDA 

Anomodontia 
Dieynodonua 

TlIERAPSIOA 
Theriooontl3 
Cynodontia 

TfI~CODONTIA 

SAUR ISCIIl A 

RHYNC/ IOCEPIIA l.IA 
Rhynchosaundae 

PERCl.NTUA1S 
PALl:.OFAUN1ST1COS 

• .. 

QUA ORO I 

Tetrapodos f6sseis da Fonna~o Santa Maria e seus percentuais de ocorrencia 
em Xiniqua , Pinheiros e Santa Maria (RS) 

XlN IQUA PI NHEIRQS SANTA MARIA 

Qnde/arUl barboun' Price, 1947 

Stah/eckeria potens Huene, 1935 luchu/erio cunde/uriensis Araujo c Gonzaga 
DinodontoStlufUS rurpior Hucne, 1935 Dinodon/OS(lUfUS rurpior Hucne, 1935 
DiliodonrosaufUs teller Huene. 1935 BurysOlllu fenzii Romer & Price, 1944 

Chiniquodon theotonicus Huenc, 1936 ChiniquodolJ sp. 
Be/esodon lIIuglii/icliS Huer')e, 1936 Be/esodoll sp. Therioherptton cargnini Bonaparte e Barberena, 1975 
Tral'errodoll srah/eckeri Huene, 1936 lI1asse/ogllallllis ochag(ll'jae Barberena. 1974 

Gomphodontofl/ch lls brasiliellsls Iluene. 1928 
l:'xuererodon major Huenc, 1936 

PreslQsuchus chiniquensis fluene, 1942 Malena!~ ~lIIda 
CerritoSDurus hillsfeldi Price, 1946 

Pres/osllclws /oricatus Hucne. 1942 HoplilOSllclzus r(llli liucnc, 1942 

Procerosuchus cele, 11uene, 1942 Iljo descnlos &"isucillis tiradentes Iluene. 1942 
RhadillOSllclJUs gracilis Huenc, 1942 

SpolidY/0501/lJl abscondi/um Huene, 1942 l'rovavclocorrencia Slaurikosourus price; Colbert. 1970 

Scaphonyx fischeri Woodward, 1907 

L\ \ ~ THEe. Tlue. 
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6) Tanto em Xiniqua como em Sama Ma
ria existem representantes de Saurischia (Spano 
dy/osoma na primei ra e Staurykosaurns na se
gunda). Nao foram ainda descritos dinossciurios 
saurisquios para Pinheiros. 

7) Em lermos de diferenci3yao paieonlo-
16gica glebaJ, a area de Santa Maria tern revela
do, alem de repleis f6sseis, uma flora baSI ante 
tipica de Dicroidium, elc., encontrada na facies 
Passo das Trapas, bem como a preseny3 de inse
tos, conchostraceos e peixes, ainda mIo encon
trados nas duas oulras areas. 

A comparaylfo acima trayada e perfeila
mente representativa, embola apenas as Ires 
principais areas de coleta tenham side conside
radas. Os conteudos fossil'feres das virias ou
tras localidades e afloramentos, COnludo, con
firmam os resultados desla comparay30. 

Na tabela abaixo, podem ser observadas 
as distintas ocorrencias das ordens de r~pteis da 
formacr§o nas areas acima discutidas. 

Pelo que se pode apreciar dos dados ana
lisados at~ agora, pareee bastante evidente que 
a assembleia de tetrapodos fusseis da area de 
Santa Maria diferencia-se sulicientemente da
quelas ocorrendo em Pinheiros e Xiniqua, in
clusive pela existencia de elementos mutuamen
te exclusivos, tais como rincossaurios (Santa 
Maria) e terapsidos dicinodontes (nas outras 
duas). 

De outra parte, as associacroes faunisticas 
de Pinheiros e Xiniqua pareeem constituir basi
camente uma mesma entidade, em lermos obje
tivos, tomando-se em conta principalmente a 
comparacrlio em n Ivel taxonomico de ordem. 

PROPOSl(AO DE ZONEAMENTO 
BIOESTRATIGRA.FICO OA FORMAC;AO 

SANTA MARIA, COM BASE 
NOS TETRAPoDOS F6sSEIS 

Com base nas evidencias discutidas, pare
ce·nos adequada e conveniente a proposicrao de 
duas zonas-associacroes para a Formacrao Santa 
Maria, denominadas de: I) ZOIUl-QSSOCia¢o de 
TherapsidiJ e 2) ZOIUl-Qssociafiio de Rhyncho
cephalio defmidas, respectivamente, pelas asso
ciacrOes de tetrapodos de Pinheiros e Santa Ma
ria (RS). 

A secrSo-tipo da Zona-associacrlio de Rhyn
chocephalia coincide com a seerao-tipo para a 
Formacrfo Santa Maria, tal como estabelecida 
por Bortoluzzi (op. cit.). Contrariamente ao 
que seria desejavel, nlo nos foi posslvel apresen
tar uma seerlio-tipo para a Zona-associaerao de 
Therapsida neste trabalho, embora a localiz.a· 
crliO geogralica dos jazigos, aqui apresentada 
(lig. 3), compense em parte esta ausencia. Tra
balhos de campo, jli em andamento, pennite·m 
prever que tal seerlio-tipo seja fomecida quando 

abordarmos 0 tema principal deste trabalho 
com maior detalhe, em estudos posteriores. 

ZONA.ASSOCIAr;XO DE THERAPSIDA 

Esta zona tern como area-tipo aquela on
de se encontram os jazigos das localidades de 
Pinheiros e Born Retiro, incluindo sangas vizi
nhas, na-o representadas na ligura 3, Elementos 
tipicos da associaerao paleofaunistica a base de 
tenipsidos acham·se representados no quadro 1, 
nas colunas correspondentes as areas de Xiniqua 
e Pinheiros. 

Embora Xiniqua, com uma paleofauna 
alim, tenha side descrita com eerto detalhe por 
Huene & Stahlecker (op. cit.) e sua paleontolo
gia estudada por Huene em vlirias comunica· 
crOes, preferimos indicar Pinheiros como a area· 
tipo da zona·associaerlo em pauta, baseados nas 
seguintes razOes; 

a) ainda que poucos exemplares tenham 
sido descritos desta area, a atividade de coleta 
nos ultimos anos tem revelado ser a mesma par
ticularmente rica em conteudo fossilifero, mais 
expressiv~ que 0 de Xiniqua; 

b) mesmo que sua litologia tenha ja sido 
descrita em boa parte por Huene & Stahlecker, 
a area de Xiniqua tambem na-o apresenta uma 
seera-o-tipo; 

c) 0 numero de jazigos ~ maior na area de 
Pinheiros e a preservacrao dos exemplares, em 
media, melhor do que em Xiniqua. 

Optamos por uma designacrao biol6gica 
em n{vel ordinal para esta zona-associacrao, em 
raza-o dos terapsidos serem bem represent ados e 
dominantes na area-tipo. 

Representantes alins aos da zona-associa
crao na area-tipo encontraram-se em varios pon
tos ao longo do eixo ieste-ocste de exposierOes 
da Formacrlo Santa Maria. 0 ponto leste extre
mo de ocorrencia destas formas situa·se eerca 
de 100 km de Porto Alegre. Em Xiniqua situa
se a ocorrencia mais ocidental. Entre estes pon
tos, varios cortes de estrada e ravinas, no traje· 
to Venancio Aires-Santa Cruz do Sui-Candelaria 
-Santa Maria, tem revelado a existencia de uma 
paleofauna onde os terapsidos sa-o numerosos. 

ZONA·ASSOCIAr;AO DE 
RHYNCHOCEPHALlA 

A bea-tipo desta zona·associacrao inclui 
a cidade de Santa Maria e arredores (lig. 4). Sua 
secrllo-tipo ~ aquela da Formacr;Io Santa Maria 
(fig. 5), estabelecida por Bonoluzzi (op. cit.) 
para a area ; seus integrantes paleofaunfsticos 
estfo represcntados a direita no quadro 1. 

Os representantes da Zona-associaerlo de 
Rhynchocephalia acham·se exclusivarnente con
tidos no pacote larnitico correspondente :i 
facies Alemoa, aproximadamente entre as cotas 
de90a115m. 
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Coerentementc a designayiio biol6gica da 
outra zona·associa9fo que acabamos de propor, 
foi mantido para a prescnte 0 nivel ordinal 
(Rhynchocephalia). Oeve-se observar, no cotan· 
to, que a orde m esta representada tao somente 
por uma (amma, Rhynchosauridae, sendo 
SCilphonyx fischeri a unica especie prescnte na 
Formayfo Santa Maria. CeplwloniD Io tzUJ11D tern 
side pela maioria des autores considerada como 
urn sinonimo de S. fischeri, tendo esta especie 
a prioriedade. 

Os rincossaurios sao encontrados em gran
de abundancia na area-tipo e tamb6m CIIl OCOf
rencias ao leste e oeste da mesma. Perte de San
ta Cruz do Sui, s!o encontrados nas vilas de 
Ferraz e Formosa. Urn cranic em boas rondi
yOes fo i por n6s colelado a urn quilometro da 
cidade de Sio Pedro do Sui, em sua entrada 
leSlc. A 20 Ian desta cidade efetuaram-se recen· 
les achados em corle da rodovia que ligara San· 
ta Maria a SA"o Borja. Finalmente, a mais nova 
ocorrencia de rincossaurios situa·se a 10 Ion ao 
norte de Venancio Aires, na rodovia que con· 
duz a soledade. As fo nnas que, na seyA"o-tipo, 
associam·se aos rincossaurios (raros terapsidos 
e arcossaurios) ainda nio forant encontradas 
nas outras ocorrencias, acima citadas. 

RElA~OES BIOESTRATlGRA.F1CAS 
DA FACIES PASSO DAS TROPAS 

A litologia da facies Passo das Tropas, 
confonne defmida por Bortoluzzi (op. cit.), 
compOe.se de sedimentilOS areno-conglomerati· 
cos associados a elasticos fmo: e vennelhos 
em sua parte basal, gradando lateral e vertica1-

mente, em direyA"O ao norte, para sedimentitos 
fmos, tais como siltitos e folhelhos em seus 
nfveis mais al tos, ate a cota de 90 metros. 

Os afloramentos desta facies revelaram 
uma assembleia paleontol6gica bastante distin· 
ta daquela encontrada nas zonas·associay30 
aqui propostas. Plantas f6sseis, crusdceos, 
insetos e testos de peixes comp6em 0 inventa· 
rio fossiHfero da facies Passo das Tropas. Os 
tetrapodos nao estao presentes, embora se 
toenem muito abundantes (particuJarmente 
Rhynchosauridae) na facies Alemoa, superpos· 
ta e constituida principalmente por lamitos. 

Os f6sseis da facies Passo das Tropas sao 
relacionados a segui r, com base em Gordon & 
Brown (1952), Pinto (1 956), Bellrio (1965), 
Katoo (1971) e Bortoluzzi ( 1974). 

A associayao expressa no quadro 2 revela 
as seguintes caracteristicas principais: 

a) presenya de uma paleoflora na qual as 
Coristospermaceas (Dicroidium) slro os elemen· 
tos mais represen tativos; 

b) inexistencia de tetrapodos, sendo que 
os vertebrados sIo tio somente representados 
por restos mais ou menos completos de peixes; 

QUADR02 

Con1elido fossilffero da facies Passo das Tropas 

PLANTAS FOSSl:."IS INSJ:.TOS CONCHOsrRACl:."OS VER1"EBRADOS 

Dicroidium sp. 8(lyertJ sp. LiontheriQ sp. 

1"hinnfefdw sp. Sewardw sp. Pseudoest/leria 

P(Ichypltris sp. Ptel1lchus sp. Silnctipoulus 
(lzQmbujai escamas e rcstos 

Zu~riQ sp. Stellor(lchis sp. mendes; esquelctalsde 
Es{herin(l sp. 

peixe~, ainda n;io Schizoneura sp. SDlIlllropsis sp. Tri(lssob/(ltt(l 
P(l/oeolimnlMiw 

NtOCtlI(lmius sp. c(lrgnini glenleensis 
dcscrnos. 

123 



c) presen~a de conchostraceos e insetos, 
limitados fI area.tipo de Santa Maria. 

Percebe·se, portanto, uma marcante dife· 
rencia~ao no conteudo paleonlol6gico da facies 
Passo das Tropas em rela~ao aquele das zonas· 
associa~ao aqui proposlas para a Formay30 
Santa Maria. 

Teria eSla diferencia~ao, objetivamente 
constatada, uma conota~ao bioestratigr.ifica 
coerente e utilicivel'! 

~ bern estabelecido, pelo C6digo de No
menclatura Estraligrafica, que urn dos requisi· 
lOS fundamentais para a delimita~ao de uma zo. 
na·associa~ao e 0 conteudo fossil.fero direta· 
men Ie observavel. 

Con forme foi visto, tal conteudo e mar
cadamente distinto nas facies Passo das Tropas 
e Alemoa. Poder·se·ia conside rar a primeira 
facies como uma sub·zona da Zona·associayao 
de Rhynchocephalia, mas parece mais acerlado 
torna·la como uma outra zona.associay30, com 
base na objetiva diferen~a dos conteudos fos· 
siliferos. Tal procedimento surge como metodo· 
logicamente mais adequado. 

Por outro lado, a espessura da facies Passo 
das Tropas, em tomo de 30 metros (seg. BOrlo, 
luzzi, op. ci l.) . e suficiente, a nosso ver, para 
contrariar sua caracterizayao como zonuJa. 

Assim, parece uma altemativa mais viavel 
considerar·se a facies Passo das Tropas como 
representativa de uma terceira zona·associa~ao 
na Forma~fo Santa Maria. Concordanlemente, 
tal zona sera designada como Zona·associa~ao 
de Dicroidium. prendendo-se a designa~ao biD
l6gica a maior presenya deste genero na assem· 
bleia fossilffera. 

A area·tipo desta zona·associa~ao coinci· 
de com a da Zona·associayao de Rhynchoce· 
phalia e sua se~io-tipo e a da Forma~ao Santa 
Maria. 

Cabe aqui discutir Suscintamente a pre· 
sen~a de um3 assembleia fossilifera, com afini· 
dades em rela~ao a da zona·associa~ao recem 
proposta, ocorrendo no chamado afloramento 
Belvedere, a 3.9 km do Posto Castelindo (Santa 
Maria), ao longo da rodovia Santa Maria·Julio 
de CastHhos (BR·ISS), na margem direita desta. 
Tal assembleia esta constitufda por vegelais ra· 
ros e mal preservados, vestigios de peixes e 
conchostraceos, estes em numero consideravel. 
Os conchostraceos foram estudados por Katoo 
(op. cit.) e estratigraficamente situados na en· 
la-O chamada parte E (scg. Bortoluzzi & Barbe· 
rena, 1967) da Forma~io Santa Maria e que 
hoje, segundo Bortoluzzi (1974), preferimos 
denorninar de Membro Caturrita da Formay30 
Botucatu na area em questao. 

Katoo detenninou os seguintes conchos· 
tniceos: Psel.ldoestherW sp .. Eustherio cf. minu· 
ta, Eusthena cr. emmonsi, Eustherio cf.forbesii. 
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Emtl/eria sp. A, Eustheria sp. B, PIeudoasmus
sio sp. A, Psel.ldoasmussio sp. B, Estheriilw?, 
Orthotemus ? e EchillesrheriD ? 

Segundo a autora, os conchostr.aceos do 
Membro Caturrita sa-o taxonomicamente distin· 
tos daqueles da facies Passo das Tropas (entiio 
designada como parte "A" da Fonna~a-o Santa 
Maria) e indicam idade triassica. 

Os conchostraceos da Forma~ao Botuca· 
IU, por outro lado, sugerem JUrassico, razio pe. 
la qual a autora nlio considera viavel uma corre· 
Jayao posiliva entre a facies Santana e a Forma· 
yao Santa Maria. 

Finalmente, os distintos conchostraceos 
da facies Passo das Tropas e do Membro Catur· 
rila, associadamente a discordancia abaixo des· 
te. poderiam significar a presen~a de duas dife· 
rentes fonna~Oes. 

As observa~i5es acima, independentemen· 
te dos. fatores cronofaciol6gicos envolvidos. 
determlllam uma maior coerencia e objetivida· 
de na delimita~io da assemblcia caracteristica 
da Zona·associa~ao de Dicroidium, tal como 
aqui proposta. 

EVOLUf;AO E GEOCRONOLOGlA 

As tres zonas·associayio aqui propostas 
Silo consideradas como entidades bioestratigra· 
ficas objetivamente reconheciveis em suas areas· 
lipo, renetindo djretamente tres assembleias 
fossiliferas dislintas no ambito da Fonnayao 
Santa Maria. 

Os dados disponiveis, provindos do acha· 
do de novos afloramenlOS e da interpretay30 
taxon6mica global do conleudo fossilifero da 
forma~ao, apontam evidcncias em favor de 
uma extensao lateral e continuidade para as 
Zonas·associa~a-o de Therapsida e Rhynchoce· 
phalia. H a Zona·associa~ao de Dicroidium 
apresenta·se claramellte local. 

No caso da Zona·associa~io de Therapsi· 
da, verificamos que as areas de Pinheiros e Xi, 
niqua apresentam urna composi~ao faunistica 
bastante aproximada. principalmente pela pre· 
sen~a, em am bas. de terapsidos e tecodomes 
em maior numero. corn total ausencia de 
rincossaurios. 

As diferen~as entre elas. por outro lado, 
podem assim ser resumidas: 

a) os terapsidos sao, ern numero de indio 
viduos, mais atlUndantes em Pinheiros: 

b) algumas formas de dicinodontes ocor· 
rem em Xiniqua (Stahleckerio). nao ocorrendo 
em Pinheiros, a reciproca sendo verdadeira 
(formas em estudo). 

c) ent re os cinooonies gonfodonles, 
Traverso<ioll Stahleckeri e Exoeretodoll nwjor 
ocorrem em Xiniqua e nao em Pinheiros, on-de 
Mossetoglwtlws oc/ragol'ioe, bastante abundan· 
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Ie, e 0 unito gonfodonte ate agora descrito para 
esta area e, aparentemcnte , a ela reslrito; 

d) cotilossaurios (CondelDria barbouri) 
nfo (oram cncontrados em Xiniqua e, desta 
area, 0 duvidoso saurisquio Spondy[ozoma mIe 
ocone em Pinheiros. Como interprctar tais 
difercm;3s? De inicio, nfo se pode esquecer 
que, nae obstante as vanas decadas de coleta 
na Forma~ao Santa Maria , e scmprc prov;ivei 
que as chamadas niio-QCorrencias, oa verdade, 
traduzam aspectos probabilisticos dos 3chados. 
Podemos mesmo preyer que alguns panimetros 
de diferenciayii"o paleofaunislica, aqui utili
zades, venham a seT eventualmente modifica
dos. Mas acreditames que nao substancial 
mente. 

Na verdade, em tcrmos paleobioJogicos, 
as afinidades entre os contcudos fossi liferos das 
areas de Pinheiros e Xiniqua sao bastante claras 
e as diferen~as existen tes nao precludem, a 
nosso ver, a possibilidade de que ambas perten. 
~am a mesma Zona·associa~ao de Therapsida. 
Cabe acrescentar que os afloramentos existen· 
tI~s entre estes pontos apresentam um con· 
teudo de natureza concordante com esta passi· 
bilidade, com a marcante caracteristica de nao· 
coexistencia entre dicinodontes e rincossaurios. 
As diferen~as no conteudo fossilffero das duas 
areas em quest!o podem bern ser explicadas 
por falOres eco·facioI6gicos. 

Cinodontes gonfodonles sao considerados 
como formas herbivoras e, portanlo, estreila· 
menle vinculados a vegeta<;ao dos lugares em 
que viviam. Considerando que cerca de 180 km 
separam as areas de Candelaria e Xiniqua, n50 
se ria inadmissivel urna dislribui<;ao zonal distin· 
ta e compartimentada ent re Massetogllilthus e 
Trallersodon (cr. p. 16). Podemos imaginar esla 
separa~ao lanto mOlivada por diferen<;as eco· 
16gicas nas dUBS areas quanto por semelhan~as 
enrre elas. Possiveimenle, a segunda o P<rao e 
mais razoavel. no sentido de formas bastanle 
m6veis evitarem um confronto direto de com· 
peti~:1o ecol6gica. Resta, par flm, a possibili
dade de que tal separa<;ao seja tao somente 
devida a inexistencia de uma filia contfnua 
de afloramentos lesle·oeSle da zona·associayao, 
onde poderiamos, eventualmente, encontrar 
areas de "overlap" enl re as formas de gonfo
dontes em questao. 

De outra parte, os tecodontes e cinodon· 
tes carnivor~s, independentes da vegeta<;iio 
como alimento, encontram'se, atraves de ge· 
neros comuns (Pres tosuchus, Be/esodon, Chi
niquodon), lanto em Xiniqua como em Pinhei· 
r~s. Sua sobrevivencia dependia dos dici nodon
les e cinodontes gonfodontes, que exist indo em 
ambas as areas, favoreciam 0 deslocamento dos 
carnivoros entre elas. Se existissem vinculayOes 
bastante especHicas na re la~ao predador-presa 
(0 que efetivamente n:fo ocorria), poder-se-ia 

espe rar lambem uma distinla distribui<;Jo pa· 
leogeografica para os elementos carnivoros. 
Em adi~ao, deve·se recordar que 180 km cons
tituem uma distflllcia praticamen te desprez ivel 
no movimento migral6rio de dispersao de 
urn genero. 

o fator tempo pode estar envolvido na 
explica<;tI"o da nao-coexislencia de cenos gene
ros, principalmente de gonfodontes. No entan-
10, uro somenle quando pudermos. atraves da 
continua~ao dos trabalhos de campo. eventual · 
mente estabelecer 7.Onas de amplitude locais, 
teremos elementos para avaHsr 0 fator tempo
ral na distribui<;ao. 

Os fatos analisados, p0rtanto, levam·nos 
a supor como adequada a hipOtese de extensll"o 
e continuidade horizontais para os afloramcn· 
lOS em que se faz presente UlTl conteudo fossilf· 
fero de tetrapodos com aflnidades taxonomicas 
(incluindo os percentuais de ocorrencia dos 
taxa) em relayao aquele enconlrado na area·tipo 
da Zona·associa~Jo de Therapsida. Desta fo rma, 
pode-se estabelecer para csta zona-associa<;[o, 
tomando-se os dados atuais, uma extensao geo· 
grafica provavel de Venancio Aires (para incluir 
as ocorrencias ao lesle da area·tipo) ate )(jnj. 
qua (fig. 6). 

A Zona-associa<;Jio de Rhynchocephalia, 
da mesma forma, n50 parece limitada a sua 
area.tipo. 

Por longo tempo, os rincossaurios fo ram 
considerados como exclusivamente ocorrendo 
na area de Santa Maria. Pesquisas mais recentes, 
no en tanio, moslraram que f6sseis deSles rep
teis encontram·se em afloramenlos razoavel· 
mente dislantes daquela area (cr. p. 14). 

Ate 0 presente, jamais foram explorados 
afloramentos em que rincossaurios e dicinodon· 
tes fossem encontrados juntos. ESle fato lem 
sido interpretado como resuitanle de incompa· 
libilidade ecologica. Esta hip6lese parere·nos 
bern pouco provavel. Os rincossaurios eram r~p
teis de boas propo r<;Ocs, com razoavel mobili· 
dade e grandemen le numerosos. NJio podemos. 
por iSIO, concebe r uma situa<;iO paleoecol6gica 
em que eSlas formas , assim constit uidas, lives· 
scm um raio de ay[o ecologica tao rcduzido, 
como e particularmcnte exemplilicado pelo 
achado de um cranio de ScapI/onyx a pouco 
mais de 20 km do local on se encontram, em 
Xiniqua, representantes similares aos da area 
de Pinhei ros-Bom Reliro. 

Uma hip6tese mais plausfvel e supor que 
que os rincosSliurios estejam estratigralicamen. 
te mais altos do que a fauna predominantemen· 
te conslituida por terapsidos e que ocupem os 
niveis mais superiores da Forma<;ao Santa 
Maria . 

~ 0 que parece ocorrer, quando If a so
mente se computam as cotas dos afloramenlos 
com rincossaurios. Contudo, mais estudos sobre 
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a estratigrafia e a tectonica da forma¥30 serfo 
necessArios, antes que se possa comprovar defi
nitivamente esta situa~o. 

Nro obstante, certas evidencias de cunha 
evolutivo sugerem que a Zona-associa¥li'a de 
Rhynchocephalia lenha urn idade algo mais jo
vern, 0 -que concord aria, de forma gera!, com 
seu poss(veJ posicionamento no tapo da se· 
quencia. 

Em trabalho anterior (Barberena, 1974), 
conclufamos que a unico cinodonte ganCodon
te da atca de Santa Maria (Gomphodontosuchus 
brasiliensis Huene 1928) apresentava-se, no to
cantc A denti¥lo e morfo!ogia craniana, como 
wn adequado de~ndente de Masselogflilthus 
Romer 1967, gcnero conhecido da Forma~o 
Ischichuca (Chafiares) da Argentina e conspicuo 
clemente da Zona-associa¥fo de Therapsida, na 
area de Pinheiros (M ochizgavioe Barberena 
1974). As caracterislicas mais avan¥adas de 
Gomphodontosuchus podem, a nosso ver, ser 
fLiogeneticamente derivadas de !t1QssetoglWthw. 
Dado 0 lapso de tempo necessario a implanta
yfO destas caracteristicas e. atentando-se para 0 
fato de que Gomphodontosuchw e conhecido 
tfo somente na area-tipo da Zona-associa~fo de 
Rhynchoeephalia, chega-se a vi4vel conclUSfo 
de que os sedimentitos desta area sao mais 
jovens. 

Entre os repteis tecodontes, CerritoSllU
IUS binJ{eldi Price 1946, conhecido exclusiva
mente da area-tipo de Santa Maria, e considera
do por Bonaparte (1971) como urn provavel 
ancestral de Proterochampsidae, urna famma 
de formas arms, com m~ores adaetar~~ aqua
ticas, da Formaylo IschiguaJasto (Tnasslco Su
perior inferior) da Argentina. 

Mais antigos que CemtosaUTUS e com ele 
integrando a familia Cerritosauridae, existem 
na Argentina (Format;ao Ischlchuca, Triassico 
MMio superior) os generas CllQ.lJlUesucllus e 
Gualosuchw Romer 1971. "£ altamente sugesti
YO, em apoio de uma idade mais recente para a 
Zona-associayfo de Rhynchoeephalia, que na 
area de Pinheiros tenham sido reeentemente 
coletadas formas muito semelhantes aqueJas 
da Formayfo Ischlchuca. 

Um dos cinodontes mais avanyados, 
Therioherpeton ctlrgnini Bonaparte & Barbere
na 1975, urn adequado aneestral para os mamf
feros, foi encontrado ate 0 presente apenas na 
area de Santa Maria, a menos de 1 m abaixo da 
zona de discordincia descrita por Bortoluu.i 
(op. cit.), entre a Forma~o Santa Maria e 0 
Membro Caturrita da Formayfo Botucatu. A 
presenya desta forma bastante evolufda, em n{
vel estratigrafico aJto, pareee tambem corrobo
rar uma idade menos antiga para a fauna domi-
nada por rincossaurios. . 

Acreditamos que a pr6pria preseny8 des
tas numerasas formas e indicativa, por si mes-
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rna, de que os sedimentitos da area-tipo de 
Santa Maria slo mais jovens do que os ocorren
tes no resto da formayfo. Na Argentina, os rin
cossaurios acham-se na Formayfo Ischlgualasto, 
nfo ocorrendo na Fonnayio Ischlchuca, consi
derada como perteneente a parte superior do 
Tri;issico Medio. 

A presenya de Stourykosaurus price; 
Colbert 1970, dinossaurio associado aos n{veis 
com rincossaurios da formaylo, poderia, embo
ra nfo neeessariamente, da mesma forma sugerir 
idade geologica mais jovem para a Zona·associa
yfo de Rhynchocephalia. Os fatos exarrlinados 
evidenciam, em suma, as seguintes caracteristi
cas distintivas principals para a Zona-associayfo 
de Rhynchoecephalia: 

a) seu conteudo fossiHfero diferencia-se 
quantitativa e qualitativamente daquele das ou
tras zonas-associayio aqui propostas, notando
se reduzida participa9fo dos terapsidos (dicino
dontes nlo cocorrem) e arcossaurios, com gran
de abundincia de rincosdurios; 

b) presenya de formas evolufdas, com 
provaveis ancestrais na Zona-associayfo de The
rapsida (Gomphodontosuchus, Cemtosaurus), 
e de urn cinodonte carnivoro avanyado, The
rioherpeton, sob muitos aspectos um ~dequado 
ancestral para os mamfferos. Embora ainda 
nlro conheij:amos perfeitamente as rela¢es 
espaciais entre as zonas de rincossoiurios e de 
terapsidos, pareee suficientemente claro que a 
Zona-associaylrO de RhynchocephaJia exibe 
uma assemblt!ia indicativa de uma transiyio 
ocorrida na paleofauna de tetrapodos da 
Formayao Santa Maria. 

A draslica reduyfo dos terapsidos asso
cia-se a urn grande desenvolvimento dos rincos
durios nesta zona·associa~lro. 

&ta e uma situayao, de forma geral, cor
relacioruivel ao que ocone no Triassico argenti
no. A Forma~lrO Ischlchuca, do Challarense 
(Triassico MMio superior), nro apresenta rin
cossaurios, enquanto os terapsidos slo frequen
les, com os dicinodontes bern representados;ja 
a Fonnay!o lschigualasto, de idade Ischlgualas
tense (Triassico Superior inferior) evidencia urn 
declinio dos terlipsidos (em numero de taxa e 
abundantes rincossaurios (Scophonyx sanjWJ
nensiJ). Apenas urn genero de dicinodonte 
Ischigualastill, ~ conhecido do teryo inferior da 
formayao. 

Verifica-se, assim, que na passagem do 
Triassico Medio para 0 Superior, na Argentina, 
as camadas mais jovens (Ischlgualasto) apresen
tam rincossaurios associados a cinodontes e ar
cossaurios, com declinio dos decinodontes em 
particular. e precisamente esta a distribuiyfo 
taxonomica refletida pelos tetnipodos da Zona
associayao de Rhynchocephalia da Forma~!o 
Santa Maria, em que a reduyf"o dos terapsidos ~ 
ainda mais marcante. Em conseqiiencia, uma 
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idade Ischigualastense pareee adequada a pa1e~ 
fauna de tetrapodos desta zona-associa~ao. 

De OUlra parte, a Zona-associay3o de The
rapsida cantem em sua assembieia fossilifera 
tetrapodos conge~ricos com a Fonnatyfo 
Ischichuca (Chai'iares), tais como Masserogna
rhus, Di"odontosaurus e provavelmente algu· 
mas formas ainda nao descrilas de cinodontes 
carnivoras e tecodontes. Alem dislO, seus 
percentuais taxonomicos refletem uma associa
yio afim a do Chailarense argentino, raZlio pela 
qual acreditames eSlar eSla idade bern ade
quada aos sedimenlitos correspondentes a 
esla zona-aSSOCi3tyao. 

Tedas as evidencias ora disponiveis, por
tanto, indicam que a idade da Formar;:ao Santa 

Maria, com base em sellS tetrapodos fOsseis. 
abrange 0 intervalo compreendendo 0 Chana
rense e 0 lscrugualastense. Na verdade, atentan· 
do-se para 0 estagio evolutivo de cerlas formas 
envolvidas na correla~4o, 0 intervalo base do 
Chanarense Medio - base do Ischigualaslense 
Superior seria urn delimita~jo mais precis3. 
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