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Resumo

O estudo de uma jazida fossilifera descoberta recentemente no Dev6nico do Anticlinal de Valongo
(Portugal) forneceu novos elementos paleofaunisticos, biostratigrilficos e paleoambientais sobre este
contexto estratigr6fico. Efetuou-se uma extensa amostragem paleontol6gica, acompanhada por estudos de
estratigrafia em que se focaram aspetos de taxonomia, tafonomia, biostratigrafia e paleoecologia de
invertebrados marinhos. Durante o trabalho de campo foram descobertos v6rios grupos taxon6micos de
invertebrados tipicos deste Sistema, entre os quais se contam corais rugosos e tabulados, briozodrios,
braqui6podes, bivalves, tentaculites, crin6ides, trilobites e vdrios f6sseis problem6ticos. As litofacies, a
presenga de ripple marlcs com concentragOes de tentaculites reorientadas e as carateristicas
paleoecol6gicas da associagdo f6ssil amostrada permitem inferir a presenga de um ambiente litoral, de
pouca profundidade, com sedimentagio silicicldstica fina e correntes de deriva de intensidade moderada.
A ocorr6ncia do bizarro g6nero Tiaracrinus, um crin6ide, sugere idade compreendida entre o
Lochkoviano (Dev6nico Inferior) e o Eifeliano (Dev6nico Medio). Este gdnero i reconhecido pela
primeira vez no Macigo Ibdrico.
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Summary

The study of a fossiliferous site, recently discovered in the Devonian of the Valongo Anticline (portugal),
provided new paleofaunistic, biostratigraphical and paleoenvironmental elements about this stratigraphic
interval. A large paleontological bulk sample was collected, and stratigraphic studies were made, namely
on taxonomy, taphonomy, biostratigraphy, and marine invertebrates paleoecology. During the field work
several taxonomic groups of invertebrates typical of this system were found, among whom are Rugosa
and Tabulata corals, bryozoans, brachiopods, bivalves, tentaculites, crinoids, trilobites and several
problematic fossils. The lithofacies, the occunence of ripple marks with reoriented concentrations of
Tentatulites. and the characteristics of the sampled fossil association allow us to infer the presence of a
shallow coastal environment, with fine siliciclastic sedimentation and drift currents of moderate intensity
drift. The presence ofthe bizarre genus Tiaracrinus, acrinoid, suggests an age between the Lochkoviano
(Lower Devonian) and the Eifelian (Middle Devonian). This genus is first recognized in the Iberian
Massif.
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Introdugfro

Uma parte substancial do territ6rio portugu€s d constituida por terrenos paleozoicos do Macigo
Hespdrico, cujas sucess6es estratigr6ficas deformadas pela orogenia Varisca compreendem
registos bastante completos de todos os sistemas, com possivel excegdo do Pdrmico. Atravds de

um hist6rico consider6vel de estudos que remontam ds €pocas de Nery Delgado, Carrington da

Costa, Carlos Teixeira, Ddcio Thadeu e Bernardo de Sousa, a par de numerosas pesquisas mais
recentes que transcendem o Ambito da presente nota, encontram-se particularmente bem
conhecidos o Ordovicico, Sihirico e Carbonifero. cuja extensdo aflorante e diversidade
paleontol6gica permitem um controlo biostratigr6fico mais efetivo das siries envolvidas. Com
afloramentos menos extensos, as sucessdes representativas do Cdmbrico e o Dev6nico
encontram-se menos bem caracterizadas do que as anteriores, na primeira delas escasseando os

elementos paleontol6gicos mais antigos, sobretudo nas unidades representativas do outrora
denominado "Complexo xisto-grauv6quico". Quanto ao Dev6nico, intervalo abordado na

presente nota, tem sido objeto de um nrimero reduzido de trabalhos, que se concentram

sobretudo na Zona de Ossa Morena (Sul de Portugal).

O foco deste estudo localiza-se no Anticlinal de Valongo: nos arredores do Porto, onde a
estratigrafia local do Dev6nico se encontra ainda insuficientemente explorada. O local estudado

corresponde a um pequeno afloramento localizado numa zona de eucaliptal contigua a S. Pedro
da Cova (coordenadas: 4l' 09'13" ,24 N; 008' 29'48" ,77 O), composto por estratos de rochas
metassedimentares peliticas, finamente estratificadas, com intercalag6es de niveis oxidados.
Neste contexto, d descrita uma nova jazida paleontol6gica rica de invertebrados f6sseis, cuja
associagEo presente, em conjunto com evid€ncias de paleocorrentes, fornece dados sobre a

paleobiodiversidade, biostratigrafia e paleoambientes do Dev6nico regional.

Enquadramento geol6gico

A jazida fossilifera encontra-se em S5o Pedro da Cova, em pleno flanco inverso do Anticlinal
de Valongo (a este da cidade do Porto). A ossatura geol6gica deste anticlinal apresenta rochas
metassedimentares de baixo grau metam6rfico, com idades compreendidas entre o PrecAmbrico
e/ou Cdmbrico (Grupo do Douro) e o Dev6nico (e.g.Couto, 1993; Couto & Dias, 1998; Ferraz,
2004). A oeste do flanco inverso podem ser observados dep6sitos do Carbonifero, deformados
pelo tombamento do Anticlinal (Couto, 1993).

O Dev6nico do Anticlinal de Valongo 6 uma extensdo dos afloramentos de Laundos e Guinddes
(a norte de Valongo) e contacta de forma gradual com o Siltrico (Dias e/. a/.,2013). Sdo
reconhecidas a Formagdo de Telheiras e a Formagdo de Ervedosa (Pereira, 1992 inDias et al.,
2013). As rochas dev6nicas s6o os riltimos sedimentos de f6cies marinha depositados no
Anticlinal de Valongo (e.g. Couto, 1993;Fenaz,2004; Couto et. al.2014).

A FormagSo de Telheiras aflora no flanco inverso e apresenta-se fragmentada pela zona de
cisalhamento do Sulco Carbonifero Dririco-Beirdo (Dias et. al.2013).

A nordeste do Anticlinal surge a FormagSo de Sobrado, conhecida tambdm por "Grauvaques de
Sobrado" (Delgado, 1908), cuja parte inferior tem sido atribuida ao Silurico - Lludlow (Dias e/
a|.,2A13). Pigarra et al. (2009) admitem que possa incluir o limite Sihirico-Dev6nico ou mesmo
ser inteiramente dev6nica.

O afloramento estudado d constituido por xistos/siltitos azuis, cinza claros, intercalados com
niveis oxidados. Foram observadas, tambdm, pequenas dobras com plano axial sub-verlical e
em afloramento contiguo, uma dobra deitada com plano axial sub-horizontal e slikensides.
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Paleontologia

Foram colhidas centenas de amostras paleontol6gicas de invertebrados marinhos, conservadas
presentemente na litoteca do Departamento de Geoci6ncias, Ambiente e Ordenamento do
Territ6rio (DGAOT), Faculdade de Ci6ncias da Universidade do Porto. onde o seu estudo
prossegue. Nela ocorrem espdcimes de corais, briozo6rios, braqui6podes, bivalves, tentaculites e
crinoides, a par de outros grupos de car6ter mais ocasional (fig. l).

_T.g. 
I 

-- 
Alguns exemplares fosseis encontrados no locat. A: Coral tabulado do ginero pleurodictyum, B.

Vista lateral de um exemplar completo de trilobite Phacopida gen. sp. indet.. C: Corat rugoso n6o
identificado. D: Molde em latex de um dos c6lices de crinoide, Tiaracrinus sp.

Os f6sseis encontram-se mais ou menos deformados pela tect6nica e processos diagendticos, As
tentaculites destacam-se pela sua grande abunddncia, mas tambdm ocorem, ainda que em
menor nfmero, trilobites, articulos de crin6ides isolados, moldes braqui6podes e bivalves, e
col6nias de briozodrios. Juntamente com estes surgem tambdm pequenos corais rugosos e
tabulados. H6 crinoides representados pelo c6lice e espdcimes quase completos, destacando-se
dois cdlices do g6nero Tiaracrinus. Encontraram-se ainda alguns fosseis problemdticos. Um
destes espdcimes surge num afloramento vizinho tambdm datado do Dev6nico. com f;icies de
6guas mais profundas.

Biostratigralia

A paleofauna 6 composta por taxa tipicamente dev6nicos, sendo v6rios destes grupos exclusivos
do Paleozoico. O rinico gdnero de crinoide identificado at6 ao momento 6 Tiaracrirus,
representado nesta jazida por dois c6lices. Este bizarro equinoderme, semelhante a um cistoide
ou blastoide, d pela primeira vez documentado no Macigo Ib6rico, sendo conhecido em v6rios
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paises da Europa e Norte de Africa (e.g. Klug et. al.2012). A sua presenga permite atribuir i
jazida uma idade entre o Lochkoviano (Dev6nico Inferior) e o Eifeliano (Dev6nico Medio).

Paleoecologia e paleoambiente

O paleoambiente estudado 6 dominadoo sobretudo, por invertebrados marinhos bent6nicos,
sendo uns sesseis (corais, briozo6rios, braqui6podes e crinoides) e v6geis (trilobites e bivalves).
Os elementos sesseis da associagdo fossil, como os corais e os crinoides seriam essencialmente
suspensivoros e detritfvoros, sendo necessdrio a exist€ncia de uma corrente para estes animais se

alimentarem, tal como as espicies existentes nos dias de hoje.

As tentaculites s6o o grupo mais enigmdtico e aspetos como o seu modo de vida, paleoecologia
e taxonomia s6o ainda motivo de debate. V6rios estilos de vida foram propostos, mas no
entanto, espdcimes descobertos por Comell et al. (2003) sugerem um estilo de vida
endobent6nico sedentdrio. Na jazida em estudoo os seus moldes surgem sob a forma de
concentrag6es biostraton6micas orientadas sob a96o de paleocorrentes, cujo contexto
paleoambiental sugere diregio preferencial relacionada com um meio moderadamente agitado.
A orientagio seria preferencialmente pela parte embri6nica (ponta) da concha, pois esta oferece
menor resist€ncia ao fluxo da corrente. No entanto, algumas podiam ser arrastadas por
rolamento. Esta orientagdo bioestratonomica permitiu determinar a direg6o da paleocorrente
naquele paleoambiente (Fig. 2).

n=42

279q

Tig. Z - Diagrama em rosa resultante da projegSo grfufica no software ORIANA 4, de classes de
frequ€ncia de valores azimutais corrigidos de 42 conchas de tentaculites recolhidas na jazida. o resultado
evidencia uma reorientagSo biostraton6mica sob agio de uma corrente de deriva litoral unidirecional.

Da conjugagdo das f6cies presentes e dos dados da natureza paleontol6gica, infere-se que o
contexto estudado se insere num paleoambiente de plataforma interna silicicliistica, como tal
pouco profundo, infralitoral e sujeito a fatores extemos tais como salinidade, temperatura, luz,
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turbidez, profundidade e teores de oxigdnio que influenciaram todo o ecossistema em que se
insere a paleofauna em an6lise. E pressuposto que, atravds da presenga de ripple marks
assimdtricos no local e sedimentagio fina, a velocidade da corrente estimada para o
paleoambiente local oscilaria entre 20 a 60 cm-I, de acordo com o diagrama de estabilidade do
fundo marinho que relaciona a velocidade da corrente com o tipo de estrutura sedimentar
existente e com as dimens6es de granulometria dos sedimentos envolvidos (Nichols, 2009).

Estes valores correspondem a uma corrente moderada, insuficiente para levantar volumes
considerfveis de particulas sedimentares do fundo e de as transportar em suspensdo, pelo que a
turbidez da 6gua seria praticamente nula. A presenga de equinodermes e corais suporta esta
afirmagdo. Sendo o ambiente pouco profundo e com baixa turbidez, seria bem iluminado. A
presenga de crinoides sesseis corrobora a hip6tese de um mar pouco profundo, pois os taxa
paleozoicos eram caracteristicos destes ambientes (Dodd & Stanton, 1990). Os equinoderrnes
sugerem ainda um ambiente mixoeuhalino, nivel de salinidade normal de acordo com a s6rie
tal6ssica (Por, 1972) pois a maioria das espdcies apenas toleram pequenas variagdes na
salinidade, devido aos seus sistemas ambulacrdrios (Nascimento et at., 2008\. Os corais
obedecem tambdm a esta regra (Ziegle4l983).

Como referido anteriormente, este ambiente era colonizado por invertebrados sesseis e v6geis
com regimes alimentares suspensivoros e detritivoros. No entanto, possiveis predadores teriam
patrulhado a Srea tambdm. Trilobites da ordem Phacopina (a grande maioria dos esp6cimes
descobertos no local) possuiam uma glabela de grandes dimens6es expandida para a frente e
acomodavam uma cavidade digestiva de tamanho consider6vel, o que permitiria digerir os
restos das suas presas, pelo que poderdo ter sido predadoras (Fortey & owens, 1999).

ConcIusflo

O Dev6nico portuguOs esconde ainda v6rios segredos. Contudo, este estudo ajudou a desvendar
alguns deles.

A paleofauna d composta por corais rugosos e tabulados, briozo6rios, braqui6podes, bivalves,
crinoides e trilobites, destacando-se as concentragdes orientadas de tentaculites e sua
importincia paru a determinagdo de paleocorrentes.

A descoberta de Tiaracrinus reptesenta, n6o s6 um incremento na biodiversidade paleozoica da
Peninsula lb6rica, como tambdm tem implicag6es biostratigrdficas, ao permitir posicionar a
jazida num intervalo entre o Dev6nico Inferior e o primeiro andar do Dev6nico Mddio
(Lochkoviano a Eifeliano).

O paleoambiente estaria inserido numa plataforma interna silicicl6stica, com 6guas pouco
profundas e correntes moderadas e unidirecionais, bastante luminosidade e teores salinos
normais. Neste ambiente interagiam invertebrados suspensivoros e detritivoros, sesseis e v6geis,
a par de possiveis predadores.

A descoberta desta associagdo faunistica no Anticlinal de Valongo abre perspetivas para a
identificagio de novas espdcies e de outras ocorr€ncias a nivel nacional, que permitirao
caracterizar melhor este Sistema ainda pouco investigado.
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