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EVENTOS DE NATUREZA TEMPESTITICA E TURBIDITICA 
NO TOARCIANO INFERIOR DA BACIA LUSITANIANA (SECTOR NORTE) 

RESUMO 

L. Vitor Duarte* 
A. Ferreira Soares** 

No Toarciano inferior (base da biozona de Serpentinus) da Bacia Lusitaniana e definida uma 
sequencia de sedimentos carbonatados, traduzidos por finas alternfincias de margas e calcarios, por 
vezes terrigenos e muito raramente bioclasticos (Calcarios em Plaquetas, DUARTE, 1990, 1991). 
Esta unidade, pobre em macrofauna, contrasta com as unidades enquadrantes, calcilutiticas, de baixa 
energia, com abundante fauna de cefal6podes e de organismos bent6nicos. A singularidade desta 
unidade, praticamente reconhecida em toda a bacia e limitada a uma espessura que nao excede os dez 
metros, expressa uma distribuiyiio espacial de facies resultante de mecanismos hidrodinamicos de 
elevada energia. Em termos sequenciais, as facies mostram, ao nivel de organizaylio elementar, tipos 
evolutivos muito semelhantes aos observados em sequencias resultantes de correntes turbiditicas e/ 
ou tempestiticas. A variayiio lateral de facies espelha uma polariza9lio da rampa carbonatada, aberta 
a ocidente. 

Palavras chave: Bacia Lusitaniana. Toarciano inferior. Turbiditos finos. Tempestitos. 

RtsUME 

Un evenement tempestite - turbiditique dans le Toarcien injerieur du Bassin Lusitanien (Secteur 
Nord)- Dans le Toarcien inferieur (base de Ia zone~ Serpentinus) du Bassin Lusitanien se define une 
sequence de sediments carbonates qui correspondent~ des minces alternances de mames et calcaires, par 
fois detritiques et tres rarement bioclastiques (Calcarios em Plaquetas, DUARTE, 1990, 1991). Cette 
unite, pauvre en macrofaune, contraste avec ses limites qui sont des unites calcilutitiques, de basse 
energie, avec une faune abondante de cephalopodes et d'organismes benthiques. 

La singularite de cette unite reconnue dans toutle bassinet limite~ une epaisseur d 'environ dix metres, 
montre une distribuition spatiale de lithofacies qui resulte de mecanismes hydrodynamiques d'haute 
energie. Au niveau de I' organisation sequentielle elementaire, des facies montrent des types evolutifs tres 
semblables aux sequences de turbidites fines etlou sequences qui resultent des mecanismes plus proches 
des tempestites. La variation laterale des facies revele une polarisation de Ia rampe carbonatee, ouverte 
~occident. 

Mots-cles: Bassin Lusitanien. Toarcien inferieur. Turbidites fines . Tempestites. 

ABSTRACT 

Tempestite-turbidity events in the Lower Toarcian of the Lusitanian Basin (Northern Sector)
In the Lower Toarcian (base of the Serpentinus zone) of the Lusitanian Basin there is a sequence of 
carbonated sediments expressed by alternation between thin beds of marls and limestones sometimes 
detritals and rarely bioclastics (Calcarios em Plaquetas, DUARTE, 1990, 1991). This unit, poor in 
macrofauna, contrasts with the en frame calcilutitic units; these ones have low energy and a very rich 
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fauna of cephalopodes and benthonic organisms. It can be seen in all the Northern Sector of the basin 
although it dcesn 't exceed ten meters of thickness and expresses a spatial distribution of facies as a 
result of hydrodinamic mecanisms. Regarding the sequential terms, the facies show evoluted types 
very similar to those observed in turbidities and/or tempestitics sequences. The lateral variation of 
facies expresses the orientation of carbonated ramp, open towards west. 

Key words: Lusitanian Basin. Lower Toarcian. Fine-grained turbidites. Calcoreous tempestites. 

1. INTRODU<;AO 

0 Jurassico inferior da Bacia Lusitaniana 
caracteriza-se por uma serie, relativamente espessa, de 
sedimentos carbonatados, maioritariamente margo
-calcarios, a partir do Liasico medio. No sector Setentrional 
da bacia, o Toarciano mostra uma megassequencia 
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complexa, de tendencia regressiva (megassequencia E; 
SOARES et al., 1988, 1990; DUARTE, 1990), a 
configurar duas fases principais de enchimento (DUARTE 
e SOARES, 1993; SOARES et al., 1993), (Fig. 1). A 
prime ira, com expressao sedimentar metrica, e coincidente 
com a zona de Semicelatum. A segunda, hectometrica, 
corresponde ao intervalo que se estende desde a zona de 
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Fig. 1-Organiza'<iio sequencia! das series margo-calcarias do Toarciano-Aaleniano inferior no sector Norte da Bacia 
Lusitaniana. 1- Quadro biostratigratico (ELMI et al., 1989); 2- Perfil sintetico da regiiio de Raba'<al; 3- Organiza'<iio 

megassequencial (SOARES et al., 1988); 4- Analise megassequencial (in DUARTE e SOARES, 1993; SOARES et al. 1993); 
5- Mesossequencias (in DUARTE, 1991); 6 - Macrossequencias (in DUARTE, 1991). 
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Serpentinus ate a base do Aaleniano (zona de Opalinum); 
na sua base foram encontrados raros especimes de amonites 
dos generos Hildaites e Nodicceloceras. 

A base da 2a fase, aqui descrita e discutida, e 
caracterizada por grande variabilidade de facies, tendo em 
conta as unidades lutiticas fossiliferas enquadrantes, 
compostas por alternancias decimetricas, margo-calcarias 
ritmicas. Frequentemente designada na bibliografia por 
Calcarios em Plaquetas ou "Plaquettes", a sua 
individualidade aparece com os primeiros trabalhos 
biostratigraficos de Mouterde (vide ROCHA et al., 
1987), fundamentados no seu tipo de organiza~lio 
mesosc6pica - finas alternancias de margas e calcarios 
nodulosos-e na raridade em elementos macro-faunfsticos. 
Trabalhos de ambito sedimentol6gico e de analise 
sequencia! mais recentes, efectuados nas regioes de 
Coimbra (SOARES et al., 1985) e de Raba~al (DUARTE, 
1990, 1991) demonstraram, entao, que este peq ueno corpo, 
intensamente bioturbado, mostra uma grande variabilidade 
de facies; a diversidade ao nfvel da composi~lio 
granulometrica e das estruturas dos seus componentes 
estratificados parece estar geneticamente relacionada com 
ambientes deposicionais de maior energia justificando, 
assim, urn interesse e uma aten~ao especial. 

2 - UNIDADES ENQUADRANTES 

Os Calcarios em Plaquetas esUlo limitados inferior
mente por urn con junto de margas cinzentas, decimetricas, 
que alternam com calcarios margosos (micritos fossilfferos 
a biomicritos argilosos) em nfveis centimetricos. 
Globalmente rica numa macrofauna bent6nica 
diversificada, mas pouco desenvolvida, esta unidade -
Margo-Calcarioscom "FaciesdeLeptcena" (inDUARTE, 
1990; 1991) (Fig. 1) - mantem, praticamente constante, 
os seus atributos litol6gicos e paleontol6gicos em todo o 
sector Norte da bacia. A unica varia~lio, importante no 
contexto da bacia, e ao nfvel da espessura total, com 
aumento significativo no sentido de oriente para 
ocidente. 

A varia~ao brutal de facies - reconhecida nest 
limite entre as duas referidas unidades - e o tipo de 

arquitectura microssequencial dos Calcarios em P laquetas, 
nao sao detectados na unidade fossilifera suprajacente 
(Margas e Calcarios do Moinho, (DUARTE, 1990, 1991 ) 
(Fig.l). Aqui, a passagem e feita de forma gradual, 
com desaparecimento das componentes clasticas, 
progressive aumento da espessura dos calcarios e com 
diminui~ao do seu conteUdo em carbonato. Esta unidade, 
decametrica, mostra uma hierarquiza~ao sequencia! de 
natureza rftmica, onde foram simuladas periodicidades 
semelhantes as admitidas para os ciclos orbitais de 
Milankovitch (DUARTE, 1992). 

Os primeiros estudos de sedimentologia de pormenor, 
realizados na regiao de Raba~al-Condeixa (DUARTE, 
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1990) evidenciaram que os Ca/carios em Plaquetas tern, 
em si mesmos, uma organiza9ao sequencia\ consequente 
de urn corpo argiloso maci~o,lenticular, que localmente se 
interpoe entre os Margo-Calcarios com "Fauna de 
Leptcena" e os Calcarios em Plaquetas - Margas 
Chocolate (SOARES et ai. 1985; DUARTE, 1990). 
Particularmente expressiva na regilio de Coimbra, onde e 
facil a sua identifica9lio - apesar do seu baixo grau de 
exposi~ao - e tambem ocorrente no perfil de Quiaios
Serra da Boa Viagem, este corpo desaparece praticamente 
a Sui de Alcabideque (Condeixa-a-Nova). Embora a 
observa~ao do limite inferior dos Calctirios em Plaquetas 
seja globalmente deficiente, o estudo detalhado de diversos 
perfis permite mostrar que o desaparecimento local das 
Margas Chocolate e acompanhado por algumas varia~oes, 
em termos de facies, e por uma diminui~ao da espessura da 
unidade sequencia] da base do Toarciano (M argo-Calcarios 
com" Facies de Leptcena"). lsto e particularmente valido 
no perfil de Maria Pares (Raba9al), onde a passagem entre 
as duas unidades se faz por uma superficie irregular, 
nodulosa e ferruginizada (Fig. 20 in DUARTE, 1990). 
Lateralmente, a pouco mais de seis ki16metros, o contacto 
e feito atraves de seis metros de argilas de cor chocolate 
(Fig. 27 in DUARTE, 1990). 0 contacto deste corpo 
argiloso com a unidade margo-calcaria rica em 
braqui6podes corresponde, sempre, a uma ruptura muito 
brusca, fisicamente definida por uma superficie conforme 
com a estratifica9ao dos corpos (regioes de Vendas de 
Pousada, Ribeiro e Quiaios). Essa varia9lio e facilmente 
demonstrada na morfologia atraves da cor castanha 
do solo. 

Os factos acima enunciados par~cem justificar a 
natureza erosiva da descontinuidade, localizada entre as 
duas principais fases de enchimento no Sector Norte da 
bacia Lusitaniana durante o Toarciano inferior. 

3 - ASSOCIA«;AO DE FACIES E EVOLU«;AO 
SEQUENCIAL 

A leitura do registo sedimentar, realizada a partir de 
mais de uma dezena de perfis entre o eixo transversal 
Raba9al-Figueira daFoz, mostra uma grande variabilidade 
de litofacies e de esquemas microssequenciais. 
Exceptuando a regilio do Raba9al, onde o elevado estado 
de recrista\iza9lio das litofacies ca\carias mascara grande 
parte dos componentes lfticos e das suas estruturas originais, 
as observa~oes recolhidas nos restantes perfis (Fig. 2) 
permitem sistematizar as seguintes evidencias: 

Os Calcarios em Plaquetas mantem praticamente a 
mesma estrutura mesosc6pica e espessura, raramente a 
ultrapassar os dez metros. Na sua base, existe na regHlo de 
Coimbra e em Quiaios urn corpo margoso, maci90, de cor 
castanha (Margas Chocolate). Mais expressiva na regiao 
compreendida entre Mealhadae Alcabideque, esta pequena 
sequencia margosa parece ocorrer, tambem, nos perfis de 
Montemor-o-Velho e de Cantanhede. As mas condi~oes 
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Fig. 2- Os Ca!carios em Plaguetas na regiao entre Raba~a! e Figueira da Foz. Organiza~ao sequencia! e distribui~iio 
espacial de facies (CO- Coimbra, CT- Cantanhede, FF- Figueira da Foz, MV- Montemor-o-Velho, R- Raba~al). 

de afloramento (muito tectonizado em Montemor) nao 
permitem uma avalia9ao correcta da sua espessura. 

Os litotipos calcarios oscilam entre os calcarenitos finos 
e os calcilutitos, sendo as fAcies mais clAsticas, micaceas 
e particularmente expressivas nos sectores de Coimbra e 
Montemor-o-Velho; os calcArios de grao fino correspondem 
a micritos e a microsparritos bioturbados. A escala 
microssequencial desenvolvem-se estruturas graduadas 
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positivas (perfis da regiao de Coimbra e Montemor-o
Velho). Estes calcArios detriticos mostram, de forma 
incompleta e quando comparados como desenvolvimento 
da sequencia/padrao de Bouma, a sucessao de termos B a 
E, sendo os dois primeiros (Be C) muito raros. Na regiao 
da Figueira daFoz (perfil de Brenha), registam-se algumas 
laminas com estruturas negativas ravinantes e marcam 
pequenas superficies de reactiva9ao sedimentar. 



Ao nfvel da base das camadas, os contactos sao sempre 
bruscos e/ou erosivos com pequenas incisoes convexas do 
tipo "gutter casts"; estas pequenas canaliza~oes, que se 
confinam em largura a uma dimensao inferior aos dez 
centimetros, ocorrem como moldes isolados encaixados 
nas margas subjacentes e sao preenchidas por uma massa 
carbonatada micrftica. Com configura9ao estraton6mica 
muito semelhante as anteriores estruturas desenvolvem-se, 
com frequencia, icnitos cillndricos (Thalassinoides) e 
pequenas marcas de escava~ao sem direc~ao especifica. 

Os contactos superiores sao geralmente bruscos, ondulados 
("ripples" simetricos, assimetricos e dederiva) e/ou perfurados. 
A bioturba~ao e uma caracteristica quase permanente e a 
ferruginiza~ao eo endurecimento (resultante de processo de 
cimenta~ao importante) sao fen6menos frequentes. 

Em termos macrossequenciais, o tipo de organiza~ao 
mostra sentido identico ao das unidades envolventes, ou 
seja, base mais argilosa (castanha chocolate a esverdeada) 
e topo mais calcario. Neste ultimo, M uma sobreposi~ao 
de endurecimento e de ferruginiza~ao dos sedimentos. 

0 registo biol6gico, apesar de escasso em termos 
faunisticos (macro e micro), mostra uma grande densidade 
de icnitos. A diversidade de formas e grande, sendo tipica 
a icnofacies Chondrites +Thalassinoides. 

Articulando verticalmente as facies e analisando a sua 
reparti9a0 espacial e possivel estabe]ecer Ires domfnios 
principais: 

Sector SE - Restringe-se, do ponto de vista 
cartografico, a parte Sudeste do sector Setentrional da 
bacia e compreendida entre Condeixa-a-Nova e o 
alinhamento estrutural Lousa-Nazare. 

Corresponde a uma sucessao de margas e de 
microsparritos, arroxeados, com estratifica~ao muito 
irregular ("gutter casts"), nodulosa e ferruginosa. Os 
litotipos calcareniticos sao raros e muito localizados. 
Reconhece-se, pontualmente, e ao nivel da estrutura interna 
das plaquetas, uma diferencia9aovertical na massa micritica 
com intensifica9ao dos tons arroxeados e sem aparente 
varia9ao granulometrica. Este facto parece resultar do 
elevado estado de recristaliza9ao das litofacies, o que 
mascara qualquer tipo de estrutura interna primana. Apesar 
diSSO, 0 grau de bioturba9a0 e relevante nas proximidades 
das superficies superiores dos estratos. 

Sector Central - E materializado pelos perfis de 
Coimbra e de Montemor-o- Velho. As plaquetas 
correspondem a facies calcareniticas abundantes (25 a 
30 %) com variantes maci~as, laminadas e entrecruzadas. 
As estruturas obliquas, por vezes de muito baixo angulo 
(existem duvidas quanto ao facto de corresponderem a 
articula~oes tipo "hummocky") cortaro, frequentemente, a 
estratifica~ao subjacente, nao sendo rara a presen~a de 
"ripples" simetricos ede deriva. Algumas microssequencias 
mostram na sua base uma pequena lamina bioclastica 
composta por fragmentos de equinodermes. 

Ao nivel da estratonomia, as camadas calc arias mostram 
val ores de espessura que oscilam entre 1 e 14 centimetros. 
As superficies sao irregulares e registam-se estruturas 
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amalgamadas. A bioturba9ao, algumas perfura~oes, a 
ocorrencia de Thalassinoides e de outros icnitos horizontals 
sao caracteristicas importantes. 

Sector NW - Polarizado nos perfis de Brenha e de 
Cantanhede e caracterizado por uma componente detritica 
pouco desenvolvida (me nor que 5% de calcarenitos muito 
finos). Os litotipos margosos exibem urn a maior expressao 
volumetrica nas alternancias. A bioturba9ao e intensa e 
esta muito bern preservada, chegando mesmo a ocupar 
80% da por~ao superior de cada estrato; os icnitos sao 
claramente de dominio condritico no topo, com frequencia 
de Thalassinoides nas facies nodulosas da base da unidade. 

A estrutura~ao sequencia! assimetrica, tipica da unidade 
suprajacente,,esbo9a-se particularmente bern no perfil de 
Cantanhede. E mesmo possi vel estabelecer urn a correla~ao 
a escala macrossequencial entre os perfis de Cantanhede, 
Brenhae Montemor-o-Velho. Este processo e corroborado 
nos dois ultimos perfis pela ocorrencia dos primeiros 
especimes de rinconelideos, marcadores da base da unidade 
margo-calcaria suprajacente. · 

As caracterfsticas estraton6micas apontam para uma 
ligeira diminui~ao na espessura media dos nfveis calcarios, 
quando comparadas com as dos restantes sectores. 

4 - DISCUSSAO 

A fase de diagn6stico dos Calcarios em Plaquetas
do ponto de vista sedimentol6gico-, pressupoe o 
reconhecimento e padroniza~ao das facies existentes e a 
tentativa de justifica9ao genetica de cada uma delas. Para 
uma serie restrita, com pouco mais de uma dezena de 
metros de espessura e com urn a configura~ao estraton6mica 
tao fina, essa tarefa afigura-se-nos dificil, tanto mais que, 
as unidades envolventes indiciam uma deposi~ao em 
ambiente circalitoral, bern abaixo da zona de influencia da 
ondula~ao, em condi~oes de muito baixa energia. 

Considerando apenas OS Calcarios em p laquetas, e born 
salientar que o elevado estado de recristaliza~ao das 
litofacies, resultante de uma ac~ao diagenetica precoce 
importante, dificulta a interpreta9ao genetica, em particular, 
no sector SE (Raba~al), onde esse efeito e demasiado 
evidente. Igualmente reconhecida nos restantes sectores, 
embora com menor evidencia, a ac~ao diagenetica nos 
calcarios nao chega para encobrir uma varia9ao lateral, 
bern nitida, na distribui9ao das facies entre os sectores 
Centrale NW: a tendencia para a diminui~ao da expressao 
granulometrica das litofacies, da espessura media dos 
estratos e do seu efeito amalgamado sao factos que estao, 
aparentemente, de acordo com a variabilidade 
sedimentol6gica estabelecida pormecanismos turbiditicos 
(NATLANDeKUENEN, 195l;WALKER, 1967)e/oude 
processos tempestiticos (AIGNER, 1982; EINSELE e 
SEILACHER, 1982; SEILACHER, 1982), tendo em conta 
a distancia a fonte de alimenta9ao detritica. Se e clara a 
distin~ao das sequencias resultantes dos do is mecanismos 
(in EINSELE e SEILACHER, 1991), o mesmo nao 
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acontece, muitas vezes, em afloramento. E o caso 
presente, onde o registo sedimentar esta bastante 
incomplete e se interpenetram estruturas tipicas de cada 
urn desses mecanismos (por exemplo, estruturas entre
cruzadas de baixo 1\ngulo e "mamelonadas", com "ripples" 
de deriva). Os perfis de Coimbra e Montemor-o-Velho, 
devido a sua diversidade de estruturas demonstram, 
preferencialmente, isso mesmo, ora com sequencias 
mais pr6ximas dos tempestites ora dos calciturbiditos 
finos, nas suas variantes siltiticae vasosa (PIPER e STOW, 
1991; STOWe PIPER, 1984). As restantes caracteristicas 
sedimentol6gicas, presentes em todos os sectores (SE, 
Central e NW), mostram urn estilo evolutivo sequencia! 
muito identico que podera representar expressoes distais 
de qualquer urn dos referidos processes hidrodin1imicos. 
Neste contexto, e certo que as litofacies, o seu tipo de 
organizayao elementar e a tipologia dos seus limites se 
enquadram, globalmente, em mecanismos de natureza 
turbulenta. Estes processes, tradutores de pulsayoes 
sedimentares muito rapidas dissipam-se, gradualmente, 
atingindo a sedimentayao urn caracter margo-calcario 
ritmico de natureza hemipelagica. 

Neste tipo de raciocinio, independentemente do 
mecanisme, parece como principia 16gico, a diferenciayiio 
das facies em proximais/marginais (sector Central) e 
distais/ bacinais (sector NW), o que justifica uma 
polarizayilo da rampa toarciana com abertura no sentido 
ocidental. As paleocorrentes medidas a partir dos feixes 
das estruturas obliquas assim o comprovam (Fig. 2), 
embora as estruturas pre-deposicionais, na base das 
camadas, se revelem incipientes e pouco significativas em 
termos vectoriais. Estes factos parecem demonstrar que as 
lito facies verdadeiramente proxima is, fortemente detriticas 
(arenosas?) e de caracter maciyo, nao estao materializadas 
no registo sedimentar da bacia. Esta falta de argumentos 
sedimentares de ambiente verdadeiramente litoral, faz 
supor, como alias acontece em todo o Lias medio 
- Dogger, que a linha de costa estaria posicionada 
bern dentro daquilo que hoje conhecemos por Maciyo 
Hesperico. 

Ao nivel da icnofauna, o dominio de Thalassinoides, 
abundante nos corpos tempestiticos (SEILACHER e 
EINSELE, 1982) e, fundamentalmente, urn aspecto 
conclusivo em termos batimetricos. Este icnogenero, 
resultante da actividade tr6fica de crustiiceos, estii na serie 
toarciana, praticamente consignado aos Calcarios em 
Plaquetas - e a alguns horizontes carbonatados do 
Toarciano superior - devendo indicar paleobatimetrias 
mais baixas, quando comparadas com as unidades 
enquadrantes. 

Nesta analise sucinta, importa salientar que, a 
melhor definiyiio do caracter ambiental dos Calcarios em 
Plaquetas passa, necessariamente, pela compreensao das 
condi9oes que terao assistido a deposiyii:> das Margas 
Chocolate. A individualidade deste corpo, conhecida 
aos mais diversos niveis (litol6gico, mineral6gico, 
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geoquimico, estrutural etc. in DUARTE, 1991) contrasta, 
drasticamente, com as caracteristicas sedimentol6gicas 
dos Margo-Calcarios com" Facies de Lepta?na", unidade 
subjacente. No entanto, a ausencia no seu interior de 
indicadores paleoecol6gicos, torna dificil uma avaliayao 
correcta e definitiva do seu ambiente deposicional. Mau 
grado esse facto e contrariamente a unidade da base do 
Toarciano, que indicia condi9oes aer6bicas confinadas 
(DUARTE, 1991), os Calcarios em Plaquetas parecem 
demonstrar uma reabilitayao da oxigenayiio do meio que 
propicia o desenvolvimento de grandes metazoarios, 
conforme documentam as ocorrencias icniticas 
(Thalassinoides). Tambem, a forte influencia detritica 
podera ser urn sintoma de urn maior efeito continental no 
sistema, em condi96es de baixo nivel marinho, o que, por 
si s6, pode justificar a interpenetrayilo dos mecanismos 
acima referidos. 

5- CONCLUSAO 

No 1\mbito do enchimento da bacia, os Calcarios 
em Plaquetas correspondem a uma fase importante e 
impar do processo deposicional. A sua tipica 
organizayao sedimentar, enquadrada num estilo ritmico 
margo-calcaria evidencia, claramente, condiyoes de maior 
energia. 

Se o tipo de evoluyiio microssequencial se afigura 
semelhante ao dos turbidites finos, outras ocorrencias, 
como estruturas obliquas de baixo 1\ngulo (estruturas 
"hummocky"?), "ripples" simetricos e o dominio de 
pequenas figuras erosivas multidireccionais, justificam 
mecanismos mais pr6ximos dos tempestites. 

Independentemente do tipo de mecanisme dominante, 
e certo que uma grande variayiio do caracter hidrodin1imico 
se deve ~er instal ado na rampa carbonatada durante a zona 
de Serpentinus. A variayao brusca de facies detectada 
entre os Margo-Calcarios com "Facies de Lepta?na" e os 
Calcarios em Plaquetas (passagem Semicelatum
Serpentinus), eo facto desta descontinuidade, localmente 
erosiva, niio ser reconhecida nas bacias mesoz6icas vizinhas 
(atlanticas e tetisianas), sao factos que abonam em favor 
de mecanismos diastr6ficos locais. Tam bern, as flutuayoes 
eustaticas admitidas por HALLAM (1988) e por HAQ et 
al. (1988), em bora denotem uma varia9iio significativa do 
nivel do mar entre as duas primeiras zonas do Toarciano, 
com subida do nivel do mar, parecem niio concordar com 
os dados sedimentol6gicos dos Calcarios em Plaquetas 
que apontam, ao contriirio, para uma passive! diminuiyiio 
da paleobatimetria. 

Esta ruptura tect6nica, muito provavelmente, estarii 
mesmo associada a reactivayiio das principais linhas de 
fractura submeridionais (SOARES et al. 1988, 1990), 
nomeadamente, a falha "marginal" de Coimbra e o eixo 
Arunca-Montemor. Assim o testemunham as varia96es de 
facies observadas. 
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