
A GEOLOGIA DE SANTA CATARINA - SINOPSE PROVIS6RIA

Luiz Fernando Scheibe*

1. Introdu~ao

De leste para oeste, afloram hoje no territorio Catarinen

se os sedimentos recentes do litoral, uma faixa de rochas mag

mati cas e metamorficas mais antigas, a sucessao das rochas se

dimentares gondwanicas e os derrames de lavas basicas, inter

mediarias e acidas da Serra Geral (FIGURA 1).

Essa conforma~ao geologica resulta da superposi~ao de inu

meros, eventos geotectonicos, dos quais os mais antigos remon

tam ao Arqueano e estao docurnentados na por~ao leste do Estado,

que recebeu as denomina~oes de "Complexo Brasileiro" (CARVALHO

& PINTO, 1938), "Provincia Mantiqueira do Escudo Atlantico"

(ALMEIDA et al., 1981) e "Escudo Catarinense" (v.g. SILVA,1983a).

A complexidade dessa regiao vem sendo demonstrada em gran

de numero de trabalhos de mapeamento, executados a partir do

fim da decada de 60 principalmente pel0 DNPM e CPRM. A primeira

serie de mapas, na escala de 1:250.000, foi objeto de importan

te sintese, consubstanciada na Carta Geologica do Brasil ao Mi

lionesimo (MONACO et al., 1974, e WILLIG et al., 1974). A exe

cu~ao de trabalhos de semi-detalhe, na escala de 1.50.000,prin

cipalmente pela CPRM, em conjun~ao com urn maior desenvolvimen-
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to dos conceitos relativos a tectonica de placas e a geologia

do Arqueano, propiciaram por sua vez novas interpreta~oes sebre

esses eventos, como as sugeridas per ISSLER (1983) e por SILVA

(1983a, b) e apresentadas e discutidas durante 0 I Simposio SuI

Brasileiro de Geologia, em Porto Alegre, em setembro de 1983.

Concomitantemente com os ultimos eventos de forma9ao de

rochas do escudo catarinense, as manifesta~oes vulcanicas aci

das e intermediarias da Arma~ao e do Cambirela, da regiao de

ItajaI - Blurnenau e de Campo Alegre, e a intrusao de corpos gr~

nlticos anorogenicos na por~ao norte do Estado, instalou-se urn

regime essencialmente deposicional em plataforma estavel - A

Plataforma SuI Americana (ALMEIDA et aI., 1981) - que resultou

no recobrimento de todas essas rochas mais antigas pelos sedi

mentos que constituem hoje a seq~encia gondwanica da Bacia do

Parana, aflorante na por~ao centro-leste do Estado, e cuja es

tratigrafia, definida essencialmente por WHITE (1908) foi revi

sada por SCHNEIDER et aI. (1974) tendo em vista os conhecimen-

tos acurnulados pela PETROBRAs sobre essa bacia. Os trabalhos

conduzidos pelo PAULIPETRO nos anos mais recentes resultaram

em dados valiosos a serem ainda incorporados a esse quadro.

Esse episodio de grande estabilidade crustal foi violenta

mente interrompido pelo inlcio da separa~o entre America do

SuI e Africa (A "Reativa~ao Wealdeniana" de ALMEIDA, 1967), com

o qual coincidiu 0 mais extenso vulcanismo de que se tern notI

cia sobre urn continente e que representa, hoje, a cobertura de

toda a metade oeste do Estado de Santa Catarina. Estudos recen

tes (v.g. SARTORI et aI., 1982) tern demonstrado a grande varia

~ao na composi~ao qulmica dessas rechas, inicialmente tidas a

penas como de carater basaltico.

Aparentemente, 0 processo de separa~ao coincidiu com urn

soerguimento da por~ao oriental do continente, propiciando in

tensos fenomenos erosivos que vieram expor as rochas do com

plexo brasileiro e resultar na deposi~ao dos sedimentos que

preenchem, hoje, as planlcies litoraneas do nosso Estado e as

bacias sedimentares da margem continental (ALMEIDA et aI.,1981).

A atividade magmatica alcalina responsavel pelos comple

xos de Anitapolis, com idade de 130 m.a., e de Lages, com idade
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de 70 m.a., esta provavelmente relacionada com esses fenomenos.

As rochas resultantes dessa sucessao de eventos tern rece

bide muitas denomina~oes e vern sendo descritas com detalhe ~

cente. Os tecnicos da Divisao de Geologia do 119 Distrito do

DNPM, em trabalho de compila~ao de todos esses dados mais re

centes, estao elaborando urn novo mapa geologico do Estado, na

escala de 1:500.000 e propoem a seguinte coluna litoestratigra

fica, que adotamos como base (QUADRO I).

2. 0 Escudo Catarinense

o escudo catarinense e constituido por quatro grandes uni-

dades geotectonicas, invadidas em graus de intensidade dife-

rentes por corpos graniticos e granitoides.

A denomina~ao dessas unidades tern variado de autor para

autor, conforme se verifica no QUADRO II, que contempla apenas

alguns dos trabalhos de sintese mais recentes.

2. 1. 0 Complexo Granul1tico

HARTMANN (1976) chamou a aten~ao para a ocorrencia de gra

nulitos na regiao de Luis Alves, SC,e HARTMANN et aZ. (1979)

propuseram a designa~ao de Complexo Granulitico de Santa Cata

rina para a unidade geotectonica constituida por rochas meta

morficas de alto grau, dos facies ·anfibolito e em especial gra

nulito, com idades radiometricas arqueanas, transamazonicas e

brasilianas, que constitui 0 segmento setentrional do escudo

catarinense.

Situado no nordeste do Estado, estende-se a norte para a

lem da divisa com 0 Estado do parana, enquanto 0 limite sul e 0

lineamento de Blumenau, urna extensa zona de transcorrencia si

tuada em torno do paralelo 27, com orienta~ao E-NE e extensao

de cerca de 100 Km, e que coloca em contato as rochas basais do

Complexo com rochas do Grupo Itajai. A oeste 0 complexo e re

coberto pelos depositos paleozoicos da Bacia do Parana e, em
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sua extremidade nordeste, e invadido por corpos graniticcs ano

rogenicos de afinidade alcalina e recoberto pela seq~encia vul

cano-sedimentar eopaleozoica. A area aflorante no Estado e de

cerca de 8.500 Km2 (HARTMANN et aZ., 1979).

Os tipos litologicos constituintes sao variados, predomi

nando gnaisses quartzo-feldspaticos com teor relativamente bai

xo em minerai·s maficos - que incluem 0 hiperstenio, definidcr

da facies granulito.A estrutura e foliada, a textura, granuli

tiea. ~ freq~ente a cor cinza-esverdeada tipica dos granulitos,

mas passaro a preto e a cinza claro. Outras litologias comuns

na area sao milonito gnaissesgranuliticos; gnaisses blastomi

lon!ticos; corpos ultramaficos lenticulares (como os que aflo

ram em Barra Velha); gnaisses calciossilicatados; Kinzigitos e

anortositos; quartzitos; e forma~oes ferriferas, algumas das

quais ja exploradas para siderurgia.

HARTMANN & NARDI (1980) propoem oComplexo Granulitico de

Santa Catarina, juntamente com 0 Complexo Granulitico Santa Ma

ria Chico do Oeste do Rio Grande do SuI, como extensao sul do

Cinturao GranulItico Atlantico de FYFE & LEONARDOS (1974), de

finindo-o como um cinturao movel ("mobile belt") e conectando

0, ainda mais ao sul, com as rochas do Craton Rio de La Plata

no Uruguai e Argentina.

SILVA (1983a) considera que 0 significado geotectonico do

complexo granulItico merece um delineamento mais acurado, colo

cando restri~oes a essa interpreta~ao, embora considere prova

vel sua caracteriza~ao como uma mega-estrutura arqueana, suge

rindo a designa~ao de "Craton do Sudeste" para toda a extensac

dos terrenos granulIticos no RS, SC, PR e SP.

ISSLER (1983) interpreta a evolu~ao da ProvIncia Manti-

queira em termos de tectonica de colisao, a semelhan~a dos mo

dernos movimentos de tectonica de placas, sugerindo uma c01i

sao continental entre 0 Craton Rio de La Plata e 0 Craton Dom

Feliciano, definido como margem oriental do Craton de Kalahari.

2 .2. 0 COmplexo Migmatico

TRAININI et aZ. (1978) passaram a denominar 0 Grupo
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QUADRO II

o ESCUDO CATARINENSE: TENTATIVA DE CORRELA~Ao ENTRE UNIDADES AIXJrADAS EM TRABAilDS DE SfNTESE

AUTOR UNIDADES (DE NORTE PARA SUL)

MONACO et a1.

(1974)

ALMEIDA et a1.

(1981)

(1)

GRUPO TABOLEIRO

MACI~O DE JOIN
VILLE

(2)

GRUPO ITAJAI E
GRANITOS INTRU
SIVOS

DEPCSITOS /·lOLAS
SICOS .

(3)

GRUPO BRUSQUE E
GRANITOIDES AS
SOCIADOS

CINTURAO DOBRA
DO - TIJUCAS

(4)

GRUPO TABOLEIRO
E GRANITOS IN
TRUSIVOS·

McreO DE ?ELO
'rAS

~ ~ ~

CRATON DOM FELrCIfu~O'"

ISSLER

(1983)

CRATON RIO
LA PLATA

DE FAlXA ARCO-FOS
SA - TIJUCAS

FAlXA MAGMATICA
PEDRAS GRANDES

SILVA

(1983)

DNPM
(em prepara
cao)

CINTURAO GRANU
UTICO - CHARNOC
KITICO =COMPLE=
XO GRANULITICO
DE S.C.

COMPLEXO GRANU
UTICO

COBERTURA DOBRA
DA DE PLATAFOR=
MA E SUITES IN
TRUSIVAS pOs
TECTONICAS

GRUPO ITAJAI E
SUITES GRANITI
CAS POS-TECTONI
CAS E ANOROGEN!
CAS

CINTURAO VULCA
NO-PLUTONO-SEDI
MENTAR (COMPLE=
XO METAMORFICO
BRUSQUE) E DOMO
GNAISSICO MAN 
TEADO (SUITE IN
TRUSIVA VALSUN=
GANA)

COMPLEXO BRUS 
QUE E CORPOS
GRANITOIDES SIN
TECTONICOS -

NaCLEO DE CROS
TA ANTIGA REMO
BILIZADO = COM 
PLEXO METAMORFI
CO-MIGMATICO DE
s.c.

COMPLEXO MIGAA
TICD E CORPOS
GRANITOIDES SIN
TECTONICOS.

L.F. Scheibe, 1983.



leiro, de SCHULZ Jr. & ALBUQUERQUE (1969), de Complexo Metamer

fico Migmatico, enquanto HARTMANN et at. (1979) restringiram es

sa denominavao as rochas cristalinas do segmento meridional do

escudo catarinense - vindo a corresponder, portanto, a porvao

catarinense do Macivo Mediano de Pelotas de HASUI et at. (1975) .

SILVA (1983a) inclui a extremidade nordeste do escudo, en

tre 0 alinhamento Garuva e 0 Oceano Atlantico, nesse Complexo,

interpretando-o como um nucleo de crosta antiga remobilizado e

descrevendo-o como areas graniticas migmaticas indivisas, con

tendo fragmentos cratonicos, rejuvenescidos apes 1.000 m.a. Em

Santa Catarina esse Complexo havia ate recentemente apenas pro

piciado isecronas Rb/Sr da ordem de 670 m.a. (BASEl, 1980, apud

- ISSLER, 1983). Comunicavao verbal do mesmo BASEI, contudo,

durante 0 I Simposio Sul Brasileiro de Geologia (Set/1983), da

conta deuma isocrona de cerca de 2.000 m.a. para uma porvao de

migmatitos do sul catarinense, 0 que reforva a proposivao de

SILVA (op. cit.) para a regiao~

o grande predominio de idades brasilianas estaria relacio

nado a forte granitogenese sintectonica que resultou na intru

sao de diversos corpos granitoides, alguns deles individualiza

dos por TRAININI et at. (1978), enquanto nas areas mais a sul

muitos outros permanecem ainda sem mapeamento adequado.

As relavoes de contato entre os graniteides e os migmati

tos e gnaisses doComplexo sao gradacionais, por falha ou ca

racteristicamente de intrusao. Os limites a norte sac, por fa

lha, com as rochas do Complexo Brusque; a oeste, discordantes,

com os sedimentitos gondwanicos, e a sul e a leste, com as co

berturas cenozoicas e com 0 Oceano Atlantico.

As litologias caracteristicas sao diatexitos (migmatitos

resultantes da fusao completaou quase completa, em que as par

tes fundidas e nao fundidas nao sao mais distinguiveis), meta

texitos (fusae parcial incipiente, em que as porvoes fundidas

e nao fundidas podem ser distinguidas petrograficamente) e

gnaisses, alem de granitoides porfirIticos ou nao. Ocorrem ain

da, em Santa Catarina, expressivos corpos de dioritos, especi

almente a oeste de Quevaba, a leste de Angelina e a nor-noroes

te de Santo Amaro da Imperatriz (ISSLER, 1983).
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Esse mesmo autor considera esta unidade como pertencente a
"Faixa Magmatica Pedras Grandes", constituinte do Craton Dom

Feliciano, 0 limite oeste do Craton do Kalahari, e constituindo

urn domlnio de raiz de arco magmatico altamente dobrado, encur

tado e falhado, mas que apos os 670 m.a. nao teria sido exten

samente afetado por metamorfismo regional (ISSLER, 1983).

SILVA (1983a) destaca a natureza marcadamente polifasica

do Complexo, que nao teria permitido ate 0 presente a separa

¥ao de migmatitos de sistemas fechados - autoctones - formados

sintectonicamente as principais fases deformacionais arquea

nas, daqueles relacionados a granitogenese brasi1iana. Os pro

cessos de geraQac de granitosseriam os responsaveis, por sua

rela¥ao com os processos de rejuvenescimento, fusao parcial,

rehomogeneiza¥ao isotopica - com a conseqUente perda das evi

dencias de idades mais antigas - pela estrutura¥ao final dessas

por¥oes de "embasamento" retrallalhado.

2 .3. 0 Camp1exo Brusque

SILVA & DIAS (l981a e b, apud SILVA, 1983a) propuseram a

substitui¥ao da designa¥ao formal de Grupo Brusque, propostapar

SCHULZ & ALBUQUERQUE (1969) para a Serie Brusque de CARVALHO &

PINTO (1938), pela denomina¥ao de Complexo Metamorfico Brusque.

Trata-se de urn cinturao alongado de dire¥ao NE-SW, desde

Itajai ate a cidade de Vidal Ramos, 75 Km a sudoeste, compreen

dendo terrenos de baixo grau metamorfico ("filitos, filitos

grafitosos, micaxistos, quartzitos e calcarios", de CARVALHO &

PINTO, 1938), correspcndendo em parte ao "Sistema de Dobramen

tos Tijucas", de RASUI et aL (1975).

Limita-se a oeste com a cobertura da Bacia do Parana (em

bora dados de aeromagnetometria sugiram uma extensao por pelo

menos 25 Km sob aquela cobertura - SILVA, 1983b), a noroeste

com 0 Grupo Itajai, a sudeste com 0 complexo migmatico, e a

leste, com 0 Oceano Atlantico.

SILVA (1983b) propoe uma revisao geologica e geotectonica
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do complexo, com base nos dados obtidos durante a elabora~ao 0Cs

mapas metalogeneticos das folhas Joinville e Florianopolis. Se

gundo esse autor, foi possIvel gra~as a utiliza~ao de dados~

fIsicos representar, para 0 Complexo, areas de predominancia

das fra~oes sedimentares e das vulcano-sedimentares: a primeira,

constituIda pela seq~encia de xistos "normais" do complexo:

micaxistos, granada micaxistos, metacalcarios, marmores, filo

nitos de origens diversas; e a segunda, a "Seq~encia vulcano

sedimentar Rio ItajaI-Mirim", caracterizada por uma

Seq~encia metavulcano sedimentar com'predominancia de ter
mos sedimentares peliticos (micaxistosj subordinadamente
sedimentos clasticos (metarenitos, quartzitos, metagrauva
ccas) e quimicos (metacalcarios dolomiticos, metacherts,
forma~oes ferriferas bandadas - BIPs). Vulcanismo sin
sedimentar restrito, com emissoes de composi~ao complexa:
acida, basica e ultrabasica. Intercala~oes de xistos gra
fitosos" (SILVA, 1982a, b, apud SILVA, 1983b).

Ainda segundo 0 mesmo autor, as faixas vulcano-sedime~

compeem em conjunto cerca de 30% do total da area aflorante do

complexo, tendo formas alongadas concordantes com a maior di

mensae do cinturao. As duas principais ocorrencias de metavul

canitos sao nas regiees de Ourinhos e Ribeirao da Areia.

A interpreta~ao vigente ate 0 fim dos anos setenta, segun

do a qual 0 "Sistema de Dobramentos Tijucas" corresponderia a

uma seqaencia sedimentar plataformal (miogesossinclinal) per

tencente a um suposto cicIo orogenico Brasiliano, passou a ser

contestada, ja nos trabalhos de SILVA & DIAS (l98la, b), que

propuseram a caracteriza~ao do Complexo Metamorfico Brusque co

mo uma tlpica seqnencia vulcano-plutono-sedimentar do Protero

zoico Inferior, mencionando fatores que, no entender desses au

tores, nao permitiriam descartar para 0 cinturao uma origem

semelhante a dos Greenstone Belts. Em seu trabalho de 1983b,

SILVA sugere, apoiado nos novos dados coletados no projeto ma

pas metalogeneticos, em especial os distintos ciclos de vulca

nismo acido, mafico e mesmo ultramafico (eventualmente komatiI

tico? - SILVA, 1983cl, posslveis afinidades komatilticas ~e ou

tras rochas, e a ocorrencia de xistos magneticos e rocl. ~~

zo-turmalinicas, com provaveis ocorrencias de cure primario

associadas, que a Seqnencia Vulcano Sedimentar Rio ItajaI-Mirim
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pode ser apropriadamente designada de Greenstone Belt Rio Ita

jaI-Mirim, correlacionando-se, ainda, a Seqftencia Cachoeira do

Parana, considerada como-~a associ~ao vulcano-sedimentar de

idade Arqueana.

ISSLER (1982, 1983) considera a Faixa Arco Fossa Tijucas

uma zona petrotectonica do Craton Dam Feliciano, definindo-a ar

mo expressao de uma faixa externa curvillnea longa e estreita,

constitulda por metapelitos, metapsamitos, metapsefitos, rochas

calcio-silicaticas, metacalcarios, metandesitos, metariolitos,

metabasitos e metaultrabasitos, e interpretando-a como urna "fai

xa de colisao". 0 cenario geologico de campo sugeriria que as

rochas sinvulcanicas seriam fragmentos de crosta oceanica

ofiolitos, constituindo urna zona de sutura, com a crosta ocea

nica subduzida mergulhando para leste e sudoeste, debaixo do

Craton Dom Feliciano. Pela utilizaQao de diagramas geoquimicos

discriminantes, 0 autor pretende identificar os arr~ientes tec

tonicos correspondentes, com os dados confirmando, grosso modo,

a interpretaQao como lasca oceanica para a maioria dessas ro

chas metavulcanicas. Urn assoalho oceanica conflitaria com a

hipotese de se tratar de urn Greenstone Belt, cujo substrato se

ria sialico.

A interpretaQao de ISSLER (1982) coincide em alguns as-

pectos com a apresentada por FRAGOSO-CESAR et al. (1982), embo

ra esses autores situem 0 mergulho da placa oceanica para NW,

sob 0 Cnaton Rio de-La Plata.

A continuaQao dos trabalhos de semi-deta1he, sugerida por

SILVA (1983a) devera permitir, num futuro proximo, 0 refinamen

to e 0 even~ual descarte de algumas dessas teorias.

2. 4. Rocbas Gran!1:01.des

Em seu traba1ho de sIntese sobre a geologia de Santa Cata

rina, a equipe do DNPM subdivide os corpos granlticos e grani

t5ides, individualizados nos mapeamentos regionais, em tres

grupos, seguindo aparentemente 0 esquema defendido por WERNICK

(1979) para os granitoides das regioes de dobramento Nordeste
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1978)
quimismo
Complexo

e Sudeste: Corpos granitoides sintectonicos (650 ± 30 m.a) ,SuI
te GranItica Pos-tectonica (- a tarditectOnica de WERNICK, 540
± 25 m.a.) e SuIte GranItica Anorogeneca(~ a suIte Pos-Tecto
nica de WERNICK, 510 - 460 m.a.).

Corpos Granitoides Sinteatoniaos

Os co~ granitoides sintectonicos sao definidos como

" corpos grani to.ides polidiapIricos, geralmente porfiroides, de
composicrao variando de granito, granodiorito, quartzo monzoni

to e quartzo diorito, de quimismo calco-alcalino, apresentando
co~tatos gradativos ou por falha com 0 Complexo Migmatico e de
intrusao ou por falhas com 0 Complexo Brusque, afetados por in
tensa blastese potassica (retrabalhamento no ciclo Brasiliano).

Como resultado desse retrabalharnento, segundo alguns, ou
da propria formacrao durante 0 ciclo Bras·iliano (idades de cer
ca de 670 m.a. para Santa Catarina), esses corpos apresentam-se
muitas vezes orientados, como e 0 caso do Granitoide Valsungana
e dos per~encentes a SuIte Intrusiva Pedras Grandes.

o granitoide Valsungana (SCHULZ & ALBUQUERQUE, 1969) ocu-
2 ~pa urna area aproximada de 790 Km., como urn unico corpo alongado

segundo NE desde 0 Lineamento Major Gercino nas proximidades da
cobertura fanerozoica, ate 0 sul do Balneario de Camboriu.

A suIte intrusiva Pedras Grandes (TRAININI et at.,

englobaria os granitoides Capivari e Sao Bonifacio, de
alcalino, e que resultariamda evolucrao daS rochas do
Migmatico meridional (HORBACH & MARIMON, 1~80).

Sutte Granttiaa Pos-Teatoniaa

A SuIte gra~Itica Pos-Tectonica (DNPM,em Preparacrao) es
ta representada par corpos granIticos intrusivos tardi e pos
tectonicos, leucocraticos, homogeneos e isotropos, de composi
crao variando de grani.tica a quartzo-monzonItica, de quimismo
alcalino.

Corresponde a suite Intrusiva Guabiruba (TRAININI, et at.~

• 1978), e e representada pelos granitos do mesmo nome, intrusi-
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vos no Complexo Brusque e no proprio Valsungana, bern como por
um grande n6mero de intrusoes no Complexo Migmatico meridio

nal, de que 0 granito Taboleiro seria representante tlpico.

Sutte Granitica Anorogenica

Os corpos granlticos Subida (no extremo SW da faLxa de
ocorrencia do Grupo Itajal) e Corupa, Piral e Dona Francisca,~

trusivos no embasamento antigo do nordeste do estado, apresen

tam quimismo peralcalino a riebeckita e arfvedsonita, corn va
ria~oes locais a sienitos alcalinos, ou sao corpos subalcali
nos e alasklticos, de colora~ao avermelhada.

Durante seus trabalhos nas folhas SG.22-Curitiba e SH.22

Porto Alegre, os tecnicos do Projeto RADAMBRASIL coletaram
grande nUmero de dados de campo acerca desses granitos e grani
toides, complementados por novas determina~oes geocronologicas

e por analises quImicas de elementos maiores, menores e tra~os.

Alguns desses dados ja vieram a pUblico (v.g. ISSLER,1982,1983;
KAUL et al., 1982), mas espera-se que a divu1ga~ao da totalida

de dos mesmos permita uma interpreta~ao mais coerente desse im
portante grupo de rochas, inclusive no sentido de compara~aooc:m

os esquemas generlcos propostos por WERNICK (1979;1982) para 0

magmatismo granltico do sul do Brasil.

2.5. 0 Grupo Itaja!

COnforme flcou evidenciado nas coloca~oes anteriores, apos

os 670 m.a. 0 territorio catarinense nao foi mais afetado por
orogenias; 0 proprio Ciclo Orogenico Brasiliano vern tendo con
teRtada sua importincia na regiao, ja que, segundo SILVA (1983a)

" •.• parece ter-se limitado na area a fenomenos de granitogene
se, transcorrencia em faixas ruptels, alem de tafrogenese a nl
vel de cobertura".

Desta forma, embora tradicionalmente situados como perten
centes ao Proterozoico Superior, e considerando que 0 limite

atualmente aceito para 0 Pre-Cambriano e da ordem de 600 m,'a.,

entendemos que os fenomenos de granitogenese pos-tectonica e
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anorogenica (designayoes a serem discutidas, ja que com senti

do aparentemente semelhante), com idades nas faixas de 540 e

menor que 510 m.a., respectivamente, deverao ser colocados,jun

to com 0 Grupo ItajaI, no Cambro-Ordoviciano, e nao no Protero
zoico Superior.

Essa colocayao, a par de representar mais fielmente os co
nhecimentos disponlveis sobre a cronologia, tem a vantagem de

reforyar 0 entendimento desses fenomenos como relativos a uma

plataforma ja consolidada, estavel ao fim do Pre-Cambriano, ex

ceto pela presenQa de fenomenos de tectonica rIgida.

MABESOONE et at. (1981) adotam a classificayao proposta

por ALMEIDA (1969) para as bacias sedimentares fanerozoicas
brasileiras, concluindo que a historia geologica da plataforma
brasileira e caracterizada pela sedimentayao em tres estagios
principais, ocasionalmente com alguma atividade vulcanica.

Segundo esses autores, apos 0 ultimo evento geotectonico
importante, a Orogenia Brasiliana, a plataforma se tornou e.ta

vel, passando por um estagio transicional. Durante 0 per!odo de
transiyao, a deposiyao teria ocorrido principalmente como mo
lassas em quilhas locais e possivelmente no sope das montanhas

formadas durante a Orogenia Brasiliana. As bacias sedimentares
apresentadas como do estagio de transiyao sao as do Alto Para
guai, e as de Jaibaras, Juca, Curimata, Jua, Estancia, Castro,
ItajaI, Bom Jardim e Camaqui.

ISSLER (1983, com. verbat) chama a atenyao para 0 fato de

que essas bacias, a comeyar pela de Piedras de Afilar, no Uru

guai, sao progressivamente mais jovens em direyao ao norte, e
formam, a exceyao da do Alto Paraguai, uma linha grosseiramen

te paralela a da costa atlantica atual, sugerindo ja para 0

Cambro-Ordoviciano uma linha de fraqueza, que nao teria chegado
a resultar num oceano.

KAUL et at. (1982) descrevem 0 "Episodio Campo Alegre", em
que teriam se f~rmado as rochas plutonicas, vulcanicas e sedi
mentares pos-Brasilianas do Escudo Catarinense, com abundancia
de dados petrograficos e geocronologicos, e consideram-no rela
cionado a rifts intracontinentais, com idade aproximada de 600
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a 450 m.a., correspondendo a urna frase distensional da evoluyao

da crosta na regiao sul-sudeste do Brasil, e caracterizando-o

como urn episodio anorogenico, completamente desvinculado do

Evento Brasiliano.

A caracterizayao atual do Grupo ItajaI para Santa Catari

na e dada pelo DNPM (Mapa 1:500.000, em preparayao) com ~a di

visao em duas formayoes, assim descritas:

Forma~ao Gaspar (inferior)

Arenitos lito-feldspaticos medios a grosseiros, de colo

rayao bordo predominante, com eventuais intercalayoes de orto

conglomerado petromitico com abundantes clastos subangulosos a

subarredondados em matriz arenltica lito-feldspatica bordo,

principalmente na poryao media; intercalayoes de paraconglome

rados com clastos angulosos de composiyao variada e matriz ar

gilosa bordo, proximo a base; eventuais intercalayoes de tufos

riodaciticos, na poryao superior.

Forma~ao Campo Ategre (superior)

Da base para 0 topo: seqOencia de rochas efusivas basicas

e intermediarias com pequenas participayao de vulcanitos aci

dos e rochas sedimentares epivulcanoclasticas; seqOencia rltmi

ca de arenitos finos e pelitos de colorayao verde e cinza com

intercalayOes de tufos e derrames basicos e intermediarios,cor

tada por diques de mesma composiyao; seqOencia de vulcanicas e

piroclasticas acidas, principalmente .traquitos e r101itos e

subordinadamente felsitos, traquiandesitos, dacitos e melafi

pas com raras intercalayoes de folhelhos e siltitos avermelha

dos; seqOencia rltmica de folhelhos e siltitos esverdeados com

intercalayoes de tufos.

As rochas da Formayao Gaspar estariam limitadas a pory&o

basal, aflorando especialmente nas bordas da Bacia ItajaI e da

Bacia Campo Alegre, no centro norte e no extrema norte do escu

do catarinense. As da Formayao Campo ~e9re ocorrer1am nas por

yoes centrais (superiores) dessas bacias, sendo tambem engloba

das nessa definiyao as ocorrencias de riolitos da Armay&o (Ilha
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de SC), do Cambirela, e outros intrusivos ou sobrepostos aos

granitos pcs-tectonicos da regiao do Taboleiro.

Muitos desses dados resultam de trabalhos de mapeamento na

escala de 1:50.000 realizados pela CPRM e, tambem, parcialmente

apresentados por SILVA (1983a, Anexo 2). Segundo esse autor, 0

Grupo Itajai, em sua concep~ao atual, englobaria todos os depo

sitos vulcano-sedimentares de provavel idade mesoproterozoica

(0 que discorda frontalmente das data~oes ate agora disponi

veis) a eocambriana, que exibem dobramentos em estilo paralelo,

em carater restrito e, possivelmente, metamorfismo da facies

xisto verde inferior a anquimetamorfica. A interpreta~ao desses

depositos seria como urna "Cobertura Dobrada de Plataforma", re

lacionada a uma fase de tectonica quebravel desenvolvida sobre

a regiao cratonica granulitica. 0 plutonismo granitico de ca

racteristicas anorogenicas com composi~ao alcalina, acima des

crito, seria relacionado intimamente ao Vu~canismo Campo Ale

gre. Dentro do contexto geral do Pre-Camb~iano catarinense por

ele sugerido, 0 Grupo Itajai deveria passar a ser correlaciona

do as coberturas protossedimentares de plataforma meso a neo

proterozoicas, como as desenvolvidas nesses periodos nos cra

tons Amazonico e do Sao Francisco. 0 mesmo autor, contudo, mais

adiante reconhece: ..... Sua caracteriza~ao (do Grupo Itajai)

enquanto unidade geotectonica ainda carece de urna defini~aomais

precisa que a de cobertura de plataforma, como tern side trata

da nos trabalhos mais recentes" (SILVA, 1983a, Anexo 2).

3. Bacia do Parana

Segundo MABESOONE et at. (1981), apos 0 periodo de transi

~ao 0 craton tornou-se estavel. Durante 0 Siluriano inferior a

atividade tectBnica diminuiu consideravelmente, e 0 vulcanismo

cessou completamente. As estruturas tectonicas tornaram-se ca

racteristicamente cratogenicas, com urn arqueamento de grandes

areas do escudo e com grandes areas de subsidencia entre elas,

as chamadas anteclisese sineclises de BELOUSSOV (1962, apud

MABESOONE et at., 1981). As sineclises constitulram as bacias

sedimentares do Amazonas, do Piaui-Maranhao e do Parana.
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Os sedimentos dessas bacias sao separados dos depOsitos

subjacentes do estagio de transi~ao por uma inconformidade bem

marcada. Inicialmente, apenas uma pequena parte da bacia do

Parana se teria individualizado, com deposi~ao de arenitos e

folhelhos fossiliferos representando ambientes de planIcie alu

vial a costeira. Ao fim do Siluriano e come~o do Devoniano as

sineclises se individualizaram melhor. 0 mar invadiu todas as

areas, e depositaram-se espessos corpos de sedimentos marinhos

rasos, costeiros e deltaicos, em clima frio, evidenciado pela

ausencia de calcarios (Forma~oes Furnas e Ponta Grossa), nao

aflorantes em Santa Catarina).

Do CarbonIfero inferior ao superior, 0 mar regrediu, es

tabelecendo-se sedimenta~ao continental. Durante essa fase es

sencialmente geocratica, a sedimenta~ao da Bacia do Parana foi

complexa, principalmente devido a glacia~ao Gondwanica do Car
bonifero Superior. Aqui ocorrem espessos corpos de depOsitos

glaciais e proglaciais, com pelo menos tres finas intercala~Oes

de sedimentos marinhos (Grupo Itarare). Durante 0 Permiano, os

1.000 m de sedimentos foram depositados sob condi~oes aquosas

continentais, que continuaram possivelmente ate 0 come~o do

Triassico. 0 clima seria frio, mas os depositos do fim do Per

miano sao primariamente vermelhos, apontando ja para condi~Oes

mais quentes (Grupos Guata e Passa Dois).

A sedimenta~ao nas bacias intracratonicas brasileiras qua

se cessou do Triassico medio ate 0 Jurassico superior, mas na

Bacia do Parana depositou-se 0 Arenito Botucatu, desertico a

fluvial arido, numa depressao formada por arqueamento crustal

anterior a ruptura do Gondwana. AD final desse estagio, ocorreu

o vulcanismo relacionado a essa ruptura, com 0 come~o da aber
tura do Oceano Atlantico, ha cerca de 140 m.a. (Grupo Sao Ben
to).

As rochas sedimentares da Bacia do Parana afloram no Esta

do de Santa Catarina segundo uma faixa grosseiramente norte
suI com cerca de 100 Km de largura, entre 0 Estado do Parana e

as cidades de Lages e Bom Retiro, e daI para sul, com apenas 10

a 40 Km de largura, indo sumir sob sedimentos mais recentes e 0

oceano, na area de Torres, RS. 0 Domo de Lage&, em que ha uma
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relaciona

inflexao
dois pa-

inversao oompleta na sucessao de faixas aflorantes,

se ao maqmatismo alcali~o e e responsavel pela brusca

nos limites da cobertura basaltica que ocasiona esses
droes de afloramento.

A divisao estratigrafica das rochas da Bacia, adotada pa
ra 0 Mapa Geologico de Santa Catarina na escala de 1:500.000

(Quatro I, DNPM em prepara9ao), e a proposta por SCHNEIDER et

ale (1974), e a descri9ao resumida das diversas unidades e a
seguinte:

Forma~ao Campo do Tenente:

Seq~encias glacial e fluvio glacial constituidas de argi
litos castanho avermelhados de lamina9ao plano-paralela, com
intercala90es de ritmitos, diamictitos e, na por9ao inferior,
arenitos finos e medios com intercala90es de diamictitos e
conglomerados apresentando estrias glaciais. Do Carbonifero Su
perior, apresenta espessuras da ordem de 200 m. na area tipo,
no Parana. Em Santa Catarina, aflora desde a regiao suI de Sao
Bento do SuI ate a divisao com 0 Parana.

Forma~ao Nafra:

Seq~~ncias fluviais e marinhas, com influencias Glaciais,

representadas dominantemente por arenitos de colora9ao esbran
qui9ada, amarela e vermelha, finos a grosseiros e secundaria
mente diamictitos de matriz arenosa e argilosa, conglomerados,

ritmitos, argilitos e argilitos varvicos. Do Permiano Inferior,
apresenta espessuras da ordem de 350 m. na area tipo (PR).Aflo
ra em Santa Catarina de Presidente Getulio para 0 norte. Condi
90es ambientais marinhas e continentais: fluviais na parte ba
sal, marinhas na media e superior, com influencia glacial no
fornecimento de material.
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Forma~ao Rio do SuZ:

Seq~encia glacio-marinha constituida na porQao inferior de

folhelhos e argilitos cinza escuros localmente de aspecto var

vico e na porQao superior por argilitos, folhelhos varvicos,

ritmitos, arenitos finos e diamictitos. Do Permiano Medio,apre-

senta espessura de 350 m. na area tipo, no centro leste de

Santa Catarina, e aflora desde 0 RS ate 0 PR1 na porQao sul-

sudeste de Santa Catarina, assenta diretamente sobre 0 embasa

mento. Sao depositos essencialmente marinhos, mas 0 fornecimen

to de material tem forte influencia glacial. Seixos erraticos

encontrados nos folhelhos sao interpretados como pingados de

blocos de gelo flutuantes (Pedreiras de "ardosia" na regiac de

Trombudo Central).

- Grupe Guata

Forma~ao Rio Bonito:

SeQao inferior: depositos fluviodeltaicos compreendendo a

renitos imaturos (arcosios e subarcosios) esbranquiQados, finos

a medios, localmente grosseiros, argilosos, micaceos, e secun

dariamente arenitos muito finos, siltitos, argilitos, folhelhos

carbonosos, leitos de carvao e conglomerados1 seQao media: se

dimentos marinhos compreendendo siltitos e folhelhos cinza es

verdeados, com niveis carbonaticos argilosos, silicificados em

superficie, e subordinadamente arenitos muito finos1 seQao su

perior: depositos litoraneos e fluvio deltaicos representados

por arenitos finos a muito finos cinza escuros, intercalados

com argilitos e folhelhos carbonosos e localmente leitos de

carvao. Do Permiano Medio a Superior, a espessura maxima obser

vada em subsuperficie foi de 269 m. (PoQo l-BN-l-SC, Barra No-

va, SC), e aflora ao lange de todo 0 Estado, assentando, por

transgressao, sobre 0 embasamento na regiao sudeste de SC. !
no membro superior que se encontram as camadas de carvao econo

micamente exploradas (Barro Branco, Irapua e Bonito), origina-

das em lagunas e mangues costeiros que foram recobertos por

areias finas litoraneas (MEDEIROS & THOMAZ FILHO, 1973, apud

SCHNEIDER et aZ., 1974).
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Forma~ao Palermo:

DepOsitos marinhos representados por siltitos e siltitos

arenosos, amarelo-esverdeados em superfIcie, com estruturas 0

riginais perturbadas por atividade biologica. Do Permiano Su
perior, apresenta espessuras da ordem de 90 m e aflora ao longo

de todo 0 Es tado.

- Grupo Passa Dois

Forma~ao Irati:

DepOsitos marinhos representados na poryao inferior
siltitos e folhelhos cinza escuros e cinza claros~ na

por
poryao

superior por folhelhos pretos pirobetuminosos, folhelhos e ar

gilitos cinza escuros e calcarios creme a cinza escuros, por

vezes dolomlticos, alternados ritmicamente. Do Permiano Supe
rior, apresenta espessuras da ordem de 40 m em superficie. t um

excelente nivel guia, aflorando ao longo de todo 0 Estado. Res
triyOes na bacia, gerando condiyOes fortemente redutoras, sao
responsaveis pelos altos teores de hidrocarbonetos, que confe
rem is rochas recem partidas 0 caracteristico cheiro de quero

zene •. Os repteis Mesosaurus brasiliensis e Stereosternum tumi

dum sao os fosseis caracterIsticos dessa formayao.

Forma~ao Serra Alta:

Depositos marinhos compreendendo argilitos, folhelhos e

siltitos cinza escuros com lentes e concreyoes calclferas. Do

Permiano Superior, tem em media 80-90 m de espessura no Estado
de Santa Catarina, aflorando ao longo de todo 0 Estado. Na re

giao de Salete-Rio do Campo, os niveis de calcarios crescem em

importancia, representando reserva potencial dessa materia pri-

ma.

Forma~ao Terezina:

Depositos marinhos rasos representados por alternancia de
argilitos e folhelhos cinza escuros com siltitos e arenitos mui-
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to finos cinza claros, apresentando lamina~ao fZa8er~ com ocor

rencia de calcarios, por vezes oOlIticos, e leitos de coquina

intercalados na por~ao superior. Do Permiano Superior, apresen

ta espessura maxima de 318 m (no PRJ, e aflora ao longo de to

do 0 Estado.

Forma~ao Rio do Rasto:

Depositos de planicies costeiras constituidos de siltitos,

argilitos e arenitos finos, esverdeados, arroxeados e averme

lhados com representa~ao local de bancos calclferos, as vezes

ooliticos, com abundantes fragmentos de conchas; na por~ao su

perior depositos fluviais compreendendo arenitos avermelhados,

arroxeados e amarelados, esbranqui~ados, intercalados em argi

litos e siltitos avermelhados, arroxeados, com intercala~oeskr

calizadas de siltitos calclferos. Do Permiano Superior, apre

senta espessuras de ate 400 m e aflora ao longo de todo 0 Esta

do, alargando em muito a faixa de ocorrencia em volta do Domo

de Lages.

- Grupo Sao Bento

Forma~ao Botucatu:

Arenitos e61icos de ambiente desertico, avermelhados, fi

nos a medios, com estratifica~ao cruzada de medio a grande por

te; localmente depositos lacustres representados por arenitos

argilosos, mal selecionados, mais freq~entes na base da forma

~ao. Afossilifera, atribui-se-lhe idade juro-cretacea em fun~ao

das rela~oes estratigraficas. Raramente ultrapassa os 100 m de

espessura.

Forma~ao Serra GeraZ:

A abertura do Atlantico SuI come~ou de suI para norte. A

Plataforma Brasileira foi afetada desde 0 fim do Jurassico, e a

Reativa~ao Wealdeniana (ALMEIDA, 1967) come~ou com urn intenso

vulcanismo basaltico e a formayao de bacias tectonicas, princi-
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palmente por falhamentos, que receberam os sedimentos derivados

dos depositos que cobriam a superf~cie de Aplainamento Jurassi
ca.

ALMEIDA (1969, apud MABESOONE et at., 1981), distingue
tres fases durante este estagio de Reativa~ao: (1) vulcanismo
basaltico e forma~ao de grabens, principalmente ao longo da ~
ta7 (2) transgressao marinha nas bacias costeiras7 (3) decres
cimo da atividade vulcanica e falhamento, levantamento epiroge

netico e basculamento das superficies de aplainamento, e urn fi
nal de atividade na maioria das bacias tectonicas mais velhas.

Nas bacias marginais, ASMUS (1975, apud MABESOONE et at.,198l),

pode separar claramente as tres fases mencionadas e suas series
sedimentares. As bacias marginais ao territorio catarinense sao
as de Santos, ao norte, e de Pelotas, ao suI, separadas por urn
alto topografico que corresponde, grosseiramente, ao Lineamento
de Florian6polis. Embora nao aflorem no territorio do Estado
sedimentos conhecidos como dessas bacias, seu desenvolvimento
esta intimamente ligado com 0 processo de escultura do relevo
atual de Santa Catarina, e os sedimentos ali depositados reve
lam dois estagios importantes de erosao. Na extensa superfI
cie de aplainamento formada durante 0 Jurassico, desenvolveram
se espessos perfis de solos vermelhos sob condi~Oes climaticas
tropicais. A reativaQao inicialmente removeu estes solos argi
losos, resultando na deposiQao de unidades argilosas nas bacias
marginais. Apos um curto periodo os solos desapareceram, e 0

embasamento sedimentar e cristalino tornou-se exposto, erodido,
transportado e depositado como urn litosoma mais arenoso.

As rochas vulcanicas que nao foram erodidas e constituem
hoje toda a porQio oeste do territorio catarinense sao dominan
temente de composiQio basaltica, mas trabalhos recentes de re
conhecimento a nlvel regional, bern comO a propria cobertura ra
dargrame~efetuada pelo Projeto RADAMBRASIL, tem possibili
tado uma distinQio crescente de tipos litologicos: a forma~io

Serra Geral seria portanto constitulda por rochas vulcanicas
basalticas, de textura afanltica, amigdaloidal no topo dos der
rames, de coloraQao cinza escura a negra e com intercalaQoes
de arenitos intertrapeanos7 e por efusivas acidas e intermedia-
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rl01ltosrlas, representadas por daclto/rlodaclto felsItlco e
felsItlcos, p6rflros ou nao (DNPM, em preparayao).

as derrames basaltlcos predomlnam; atlngem espessuras da
ordem de SO m, ocorrendo em nfimero de ate 2 dezenas em algumas
secyoes. Apresentam, normalmente, um zoneamento que e evlden
clado pelas dlferentes cond190es de resfrlamento do magma, for
mando-se, da base para 0 tope de cada derrame (SCHEIBE & TEI
XEIRA, 1973, adaptado de LEINZ & AMARAL, 1966):

a) Zona vttpea - com espessura da ordem de dezenas de em, apre
senta basalto nao crlstallzado, 0 que facl1lta sua alterayao
a minerais argilosos;

b) Zona de Fpatupamento HorizontaZ - apresenta textura micro
cristalina e intenso fraturamento horizontal, resultando
fragmentos com a forma de tabletes ou placas com alguns cm
de espessura.

c) Zona de Fratupamento VerticaZ - e a mais espessa, represen
tando 0 centro do derrame. a basalto apresenta aI textura
pouco mais grosseira e intenso fraturamento vertical. As

fraturas sao abertas, resultando boa permeabilidade da ro
cha, com infiltra9ao da agua.

d) Zona AmigdaZoide - a parte superior do derrame, em que os
gases do magma ficam represados dando origem a cavidades
normalmente preenchidas por minerais como zeolitas, calcedo
nia, clorita e outros.

Outras fei90es estruturais de interesse, mencionadas per
GARCIA et aZ. (1980) incluem brechas vulcanicas de tope e fren
te de derrames, possIveis len90is basicos diferenciados, veios
pegmat!ticos e diferenciados acidos associados a derrames basi
cos, alem de fumarolas, diques de brecha e "diques arenIticos".

Alem dos derrames, estao incluIdos na Forma9aO Serra Ge
ral os diques e sils de diabasio, que cortaro praticamente todas
as rochas mais antigas , na regiao que contorna a area de ocor
rencia dos basaltos. as diques sao corpos tabulares, verticais
a subverticais, que preenchem fraturas antigas, com espessuras

de centimetros a dezenas de metros, e comprimentos de ate 100

KID. Sao evidentes nas fotografias aereas, sob a forma de cris-
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tas ou vales retilIneos por vezes paralelos. Os sils sao con
cordantes com a encaixante, normalmente horizontais, e sua es

pessura vai de alguns metros ate 200 metros. ! notavel 0 sil do
Montanhao, proximo a Urussanga, que ocupa uma area de cerca de

2 A100 KID , bern como a constancia, observada em diversos trabalhos
de levantamento regional por TEIXEIRA (com. verbal) e pelo au
tor, da presenQa de sils de diabasio ao nIvel da Forma<tao Ira
ti, em toda a porQao sul do Estado.

4. Complexos Alca1inos

As ocorrencias de rochas alcalinas tradicionalmente conhe
cidas em Santa Catarina sao as de Anitapolis e de Lages; recen
temente foi divulgada a existencia de uma chamine de fonolito
na localidade de Quarenta, municIpio de Botuvera (D'ELBOUX et

at., 1982), e tecnicos do RADAMBRASIL localizaram diversas 0
correncias proximo a cidade de Sao Bonifacio, a sul de Floria
nopolis (ISSLER, com. verbal).

4. 1. Ani'bipolls

o complexo alcalino de Anit!polis foi estudado em de~alhe

nos u1timos anos, em funQao da sua caracteriza<tao como jazida
de fosfato, por tecnicos da IFC - Industria de Fosfatados Cata
rinense (VERGARA, 1980~ HARTMANN et at., 1980~ e FURTADO, em
preparaQao) •

o complexo apresenta forma subcircu1ar, com area global
da ordem de 6,0 Km2 , correspondente a uma depressao morfologi
ca, circundada por rochas granitoides pertencentes ao embasa
mento crista1ino. Na porQ80 periferica sao encontradas a$ duas
unicas lito10gias que ainda conservam alguns af10ramentos, re
presentadas pelas series dos sienitos com quartzo e feldspato
alca1ino sienitos, os quais estao intensamente fraturados, com
piroxenios preenchendo essas fraturas. Alem dessa fei<tao, ob
serva-se a presenQa de piroxenios ,sob forma acicular ocupando

cavidades que por efeitos de alteraQao lembram bastante estru-
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turas do tipo "box work". Na parte interna, 0 comp1exo e com
posta por rochas maficas e u1tramaficas, variando de urtitos a
piroxenitos. Na zona dos piroxenitos se desenvo1ve intensa bio
titiza~ao resu1tante das transforma~oes metassomaticas sobre 0
piroxenio original, originando glimeritos. Veios e 1entes de
carbonatos de variadas espessuras atravessam todos os tipos de
rochas, provocando nas u1tramaficas varias transforma~oes, como
carbonatitiza~ao, zeo1itiza~ao e sericitiza~ao (VERGARA, 1980).

De acordo com MELCHER & COUTINHO (1966), a intrusao 10ca
1izou-se em fa1hamentos N-S que tambem contro1am 0 principal
cursod'agua da regiao, 0 Rio Pinheiros. Fa1hamentos secunda
rios tem as dire~oes N 600E, N 600w e E-W.

4.2. Lages

o Distrito Alca1ino de Lages apresenta uma estrutura do
mica onde se observa toda a seqaencia gondwanica da Bacia do
Parana, devido ao soerguimento e erosao parcial que resu1taram

da a~ao intrusiva dos magmas a1ca1inos.

A partir dos derrames basa1ticos e dos arenitos da Forma
~ao Botucatu que cercam a reg~io pe10s quadrantes norte, oeste
e su1, af10ram com disposiQao concentrica e mergu1hos centrifu
gos os sedimentos dosGrupos Passa Dois e Guata; parte destas
61timas rochas, bem como as do Grupo Itarare que af10ram na
por~io central, foram aparentemente soerguidas em bloco, apre

sentando uma varia9ao de mergulhos relacionada com cada uma das
intrusoes 19neas, numa serie de domos menores contidos na es
trutura principal. Alguns corpos de diabasio af10ram tambem em
grandes extensoes.

Os corpos de alca1inas ocorrem como intrusoes grosseira
mente equidimensionais, com alguns Km de diimetro, ou emmo di
ques, com poucos metros ate centenas de metros de espessura,pDe
ferentemente junto ao contato Passa Dois - Guata e num grande
circulo com cerca de 25 Km de diametro. PAIVA (1933) cita sils

de rochas alcalinas, provavelmente liqados a ocorrencia do Tri
buto. Os tipos 1ito1oqicos mais freq~entes pertencem a familia

31



dos nefelina sienitos, mas rochas ultrabasicas alcalinas, como
olivina-melilititos, tambem tem sido descritas.

SCHEIBE (1974; 1976), divulgou os primeiros dados sobre
carbonatitos associados ao Complexo Alcalino de Lages. A ocor
rencia de carbonatitos esta distribuIda em uma area losangular,
limitada por falhamentos N-S e NE-SW. Os carbonatitos sio in
trusivos em brechas feldspaticas, resultantes da fenitiza~ao de
arenitos permianos que ocorrem regionalmente. Os carbonatitos
sio heterogeneos, brechados, de textura sacaroide e composi~io

ankerltica. Alem de carbonatos, ocorrem barita, pirita, felds
patos e urn fluocarbonato de calcic e terras raras, a synchisi
tao Suas caracterIsticas mineralogicas e geoquImicas indicam
tratar-se de carbonatitos de estadios finais de um processo de
fracionamento, 0 que apontaria para a possibilidade de existen
cia, em nlveis eventualmente ainda nao atingidos pe1a erosio,
de uma massa consideravelmente maior de rocha carbonatltica,re
presentativa das fases iniciais de cristaliza~ao e com compo
si~ao mais proxima a media geral dos carbonatitos intrusivos
(SCHEIBE, 1979; SCHEIBE a POlUtJSO, 1982).

Oiversas brechas de chamine tem sido encontradas na re-
giia, algumas de1as interpretadas como de carater kimberlItico,
(SCHEIBE, 1978; 1980). Uma delas, 0 kimberlito Janjio, e uma
altera~io de rocha de colora~ao geral verde azulada quando mo
Ihada, passando a verde amarelada quando seca e contendo, alem
de fragmentos angulares de diversos tipos de rochas, crista1s
de granada vermelha, tipo piropo, sem faces crista11nu def1ni
das; de ilmen1ta com br1lho sub-v!treo, com forma arredondada
e superflcie "chagr1nee"; de piroxen1os aug!t1cos e de d1opsI
dios com cromo; de micas; e de z1rcio (SCHEIBE, 1980). Em outra
delas, a do Pandolfo, de caracterlsticas minera1oq1cas seme
Ihantes, foram encontradas safiras (SCHEIBE, 1983).

4.3. QuareDta

Essa ocorrencia e conhec1da apenas atravis dos trabalhos
da NUCLEBW (O'ELBOUX et al., 1982), onde e descrita como uma
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pequena chamine de carater fonolItico, com cerca de 500 m de
diametro, encaixada nas rochas metassedimentares da Forma9ao
Botuvera (Complexo Metamorfico Brusque). Associados a este
corpo alcalino ha diques contendo mineraliza90es torIferas e
uraniferas.

Para as demais ocorrencias, nao dispomos ainda de dados pa

ra divulga9ao.

Quanto ao condicionamento tectonico dessas ocorrencias,mui
tas hipoteses tern side levantadas, sem que no entanto haja a
cordo entre os pesquisadores, como de resto ocorre para as de
mais rochas alcalinas do Brasil. A diferen9a de idade entre os
complexos de Anitapolis e Lages -- cerca de 130 e 70 m.a., res
pectivamente, representa urn obice ao estudo integrado dos mes
mos.

5. DepOsitas do Cenoa6ico

A costa de Santa Catarina e extensa e foi bastante depri
mida pelos movimentos tectonicos que se seguirama ruptura do
Gondwana. De 1mbituba para 0 norte, movimenta90es relativamente
recentes sao responsaveis par urna costa ainda muito recortada,
com forma9ao de muitas ilhas como a de Santa Catarina, ela mes
ma urn produtoda uniao de ilhas menores pela sedimenta9ao. De

1mbituba para 0 suI, a costa e mais retilInea, sendo finalmen
te separada da extensa planIcie costeira do Rio Grande do SuI
pelas falesias basalticas de Torres.

Partes da nossa costa tern servido de verdadeiros "labora
torios" para importantes estudos visando a compreensiio dos pro
cessos atuantes no quaternario. ! 0 caso do campo de dunas da

Lagoa, na llha de Santa Catarina; da localidade de Canhanduva,
a oeste de ltajaI, onde foram interpretados os pedimentos •
seus depositos correlativos; de cortes na BR-116, a suI de La
ges, onde se estudaram nIveis de paleopavimentos (stoneLines)

superpostos e suas rela90es com coluvios; dos movimentos de mes

sa, alguns catastroficos, ocorridos na area de Tubarao em 1974;

dos depositos de cascalhos do rio ltajaI-Mirim e sua rela9aooom
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os terrayos e planlcies fluviais; das variayoes de nrvel do mar,
relacionadas com flutuayoes climaticas, documentadas em Imbi
tuba, em muitos de nossos sambaquls, nos.depOsitos de cascalhos
de Itajuba; das restlngas da praia da Pinheira, junto ao extre
me sul da Ilha de Santa Catarina, feiyoes essas observadas e
discutidas entre muitas outras durante 0 Simposio Internacional
do Quaternario promovido pela' Academia Brasileira de Ciencias
(BlGARELLA & BECKER, ed., 1975).

Apesar disso, poucos sao os estudos de conjunto e as de
signayoes formais para as litologias resultantes desses proces
sos. Dentro do esquema basico da sedimentayao do quaternario
brasileiro, conforme consta do trabalho de BlGARELLA & BECKER
(1975), encaixam-se mais como exemplos a Forma9ao Iquererlm, as
Camadas Cachoeira e a Formayao Itaipava.

Formagao Iquererim:

o conjunto de material rudaceo depositado durante as va
rias epocas de sedimentayao que esculpiram 0 lade atlantico da
Serra do Mar, em Garuva, perto do 11mite Santa Catarina - Para
na, foi chamado de FOrmayao Iquererim por BlGARELLA et aZ.

(apud BIGARELLA & BECKER, 1975). Os sedimentos rudaceos de Ga
ruva repousam sobre granites e nao apresentam estratificayao.
A espessura varla de poucos a mais de 12 m. Os fenoclastos sao
uBualmente muito grossos de easealho a bloeos com ate 4 m de
diametro. A Formayao e composta de duas seq~encias principals
de deposiyao, originadas em duas epocas de sedimentayao dis
tintas, 0 que ocasionou retrabalhamento dos materiais.

camadas Cachoeira:

Situada 20 Km ao sul de Tijucas, a area de Cachoeira apre
senta uma alternancia de argila e areias arcosianas, preenchen
do uma depressao alongada norte-sul, possivelmente de orlgem
tectonica, entre dois maciyos gran!tlcos. 0 ambiente de deposl
yio e lnterpretado como de "bajada", desenvolvldo em condi90es
semiarldas.
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Forma~ao

Forma~ao Itaipava:

Os depositos da localidade de Canhanduva estao expostos na
BR-lOl, entre Itajai e Camboriu. Foram descritos por BlGARELLA
& SALAMUNI (1961, apud BIGARELLA & BECKER, 1975) como urna se
q~encia estratigrafica consistind~ de: 1) Embasamento metamOr
fico Pre-Cambriano (Grupo Brusque); 2) inconformidade erosiva
formando urna superficie irregular; 3) camadas pre-canhanduva;
4) camadas Canhanduva, 5) superficie agradacional formada no
final da sedimenta~ao. Os remanescentes da superficie sao rela
cionadas ao pedimento P2 •

Esses depOsitos, junto com os demais depositos de
tos e terra~os do vale do Itajai-Mirim, constituem a
Itaipava (BIGARELLA & BECKER, 1975).

DUARTE (1981) caracteriza sete unidades geologicas no nor
te da ilha de Santa Catarina; as quatro mais antigas se super
poem verticalmente e saO pleistocenicas, e as outras tres, que
se desenvolvem lateralmente em epocas distintas, sao holoceni
cas. Essas unidades representam episodios transgressivos e re
gressivos, caracterizando-se como facies paludal, de turbidito,
de praia e de canais fluviais, de praia de alta energia e de
bancos de areia, de cristas praiais, de cristas isoladas de
praia e de bancos de areia, e facies litoraneas atuais (praias,
flexas, bancos de areia, lagoa, paludal com influencia marinha
(mangue) e paludal com influencia de agua doce). Segundo essa
autora, essa coluna poderia servir de base para correla~oes com
outros depositos do litoral catarinense, motivo por que, em~
so entender, esse trabalho merece maior divulga~ao.

Um resumo sobre os depositos do Cenozoico foi elaboradopa
ra 0 Mapa Geologico de Santa Catarina na escala 1:500.000(DNPM,

em prepara~ao):

Sedimentos Litoraneos: Depositos praiais atuais compreendendo
areias finas e grosseiras inconsolidadas, sem estratifica~ao e
depositos de mangue; depositos praiais subatuais, pouco con80

lidados, com alguma estratifica9ao.

Sedimentos Continentais: DepO~itos aluvionares atuais compreen-
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dendo areais finais e grosseiras e cascalhos inconsolidados;de
positos de encosta consistindo de aglomerados extremamente mal
classificados de cascalho a matacao e matriz areno-argilosa;
depOsitos aluvionares subatuais, em terraQos com certo grau de
consolidaQao, apresentando estratificaQao.
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