
o MAPEAMENTO TOPOGRAFICO SISTEMATICO DE SANTA CATARINA: proble

mas tecnicos e necessidades de maior detalhamento

Odair Gercino da Silva·

A grande maioria dos tecnicos, estudiosos e pesquisadores

Ja tern a convic9ao de que os mapas constituem instrumentos fun

damentais e prioritarios a planejamentos fIsico-territoriais, a

projetos de engenharia e a estudos e pesquisas relacionados

com 0 espa90 geografico.

Ate 1970 0 mapeamento do Estado, que vinha sendo executado

pela Diretoria do Servi90 Geografico (DSG), se restringia a
area de Seguran9a Nacional (Oeste do meridiano de 520

), na es

cala 1:100.000 e areas urbanas de reduzido nUmero de cidades

(Florianopolis, Joinville, Blumenau) na esca1a 1:50.000. Esse

mapeamento, bastante desatualizado, foi refeito na esca1a

1:50.000, a partir de 1975, pela propria DSG.

Objetivando atender a grande demanda d~ produtos cartogra

ficos, per parte dos orgaos tecnicos da administra9ao pUblica

(federal, estadual e municipal) e entidades privadas (usuarios

da cartografia), 0 Governo do Estado, atraves do Departamento

Estadual de Geografia (atualmente extinto), resolveu dotar 0

Estado de uma base cartografica condizente com a epoca e assim

o fez mediante convenio com a Funda9ao IBGE, firmado em 1969.

Atualmente 0 territorio catarinense esta integralmente~

*Professor do Departamento de Geociencias da UFSC.
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tografado no sistema de proje¥ao UTM (Universal Transversa de

Mercator), em duas esca1as:

a) esca1a 1:100.000, cujo mapeamento cobre as areas si-

tuadas entre os meridianos de 500 e 520
, tota1izando 18 fo1has

topograficas de 30' x 30', executadas pe1a Funda¥ao IBGE (13

fo1has) e pela DSG (5 fo1has);

b) esca1a 1:50.000, num total de 128 fo1has topograficas

de 15' x 15', compreendendo as terras situadas a Leste do meri

diano de 500 e a oeste do meridiana de 52 0
• Esse mapeamento

foi igua1mente executado pe1a Funda¥ao IBGE (execu¥ao de 71 fo

1has) e pe1a DSG (execu¥ao de 57 fo1has).

Esta base cartografica, conforme Figura 1, foi executada

a partir de diversos 1evantamentos aerofotogrametricos. Assim,a

DSG uti1izou aerofotos de 1955, na esca1a 1:25.000, resu1tantes

do aero1evantamento rea1izado pe1a Cruzeiro do Su1, para 0 ma

peamento de diversas fo1has topograficas de alguns centros ur

banos, na esca1a 1:50.000 e para 0 mapeamento do oeste catari

nense na esca1a, 1:100.000; uti1izou igua1mente aerofotos do

aero1evantamento executado pe1a For¥a Aerea Brasi1eira, rea1i

zado em 1976, para 0 remapeamento do oeste na esca1a 1:50.000.

A Funda¥ao 1BGE uti1izou aerofotos resu1tantes do recobrimento

aerofogrametrico rea1izado pe1a For¥a Aerea Americana, em 1966,

na esca1a 1;60.000.

Embora 0 mapeamento de Santa Catarina tenha sido executado

per entidades a1tamente especia1izadas e todo 0 equipamento

empregado tenha sido de 1~ e 2~ ordem (todos de alta precisao) ,

problemas tecnicos e operacionais tern sido constatados pe1a

grande maioria dos usuarios da cartografia. Entre os inGmeros

problemas, podemos citar:

a) 0 ajustamento dos elementos p1ani-a1timetricos. Na

montagem de conjuntos de fo1has topograficas, quando executadas

por entidades diferentes (exemp10 da fo1ha de F10rianopo1is,

~xecutada pe1a DSG e a fo1ha de Paulo Lopes, executada pe10

1BGE, ambas na esca1a 1:50.000), difici1mente se consegue ajus

tar os elementos de uma folha com outra. Tanto 0 sistema de

coordenadas geograficas e UTM, como a hidrografia, 0 sistema
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viario, as curvas de nivel e 0 proprio limite continental apre
sentam distor~oes;

b) a desarticula~ao das equidistancias das curvas de ni
vel. - As equidistancias das curvas de nivel, desarticuladas
nas duas escalas ja referidas, apresentam serios ~venientes,

principalmente quando se deseja efetuar amplia~Oes, objetivando

unificar a escala em 1:50.000 numa determinada area de estudo.
Sendo a equidistancia na escala 1:50.000 igual a 20 metros, 0

ideal e que a equidistancia na escala 1:100.000 fosse de 40 me
tros ao inves de 50 metros, a fim de permitir a determinaQao

das curvas intermediarias por interpolaQaoJ

c) a falta de uniformidade da escala. - 0 mapeamento do
Estado, em duas escalas, dificulta seriamente a realizaQao de
estudo e pesquisa. urn estudo na bacia do Rio Itaja!, per exem
plo, exige 0 manuseio de folhas topograficas em dua~ escalas,
visto que 80% da area esta mapeada na escala 1:50.000 e 20% na
escala 1:100.000. ,-

Alem dos problemas acima mencionados, constata-se que
grande parte do mapeamento do Estado est! bastante desatualiza
do. A exce9ao do mapeamento do oeste catarinense, em que 0 DSG
uti1izou fotografiasaereas de 1976, as demais areas foram ~

peadas a partir do recobrimento aerofotogrametrico realizado
em 1965/66, estando, portanto, com 18 anos de desatualizayao.
Deve-se acrescentar que algumas folhas topograficas, como Flo
rianopolis, Cachoeira do Bom Jesus, ••• foram executadas a par-
tir do levantamento aerofotogrametrico realizado em 1955, es
tando portanto desatualizadas em quase 30 anos. Muito embora
os trabalhos de reambulayao (identificayao dos elementos qme
compoem a paisagem, os quais nao diretamente identificaveis nas
fotos aereas, como a toponimia, a categoria funcional das edi
ficayoes, os pontes de apoio geodesico, etc.) tenham sido rea
lizados apes a execuyao dos 1evantamentos aerofotogrametricos,a
desatualizayao persiste tanto no tocante ao Sistema de Susten
tayao Natural, como no Sistema de Sustentayao Adaptado (criado

pelo homem). A desatua1iza~ao do mapeamento implica, notadamen
te, na imprecisao dos trabalhos respaldados na Cartografia,
exige checagem de campo mais intensa e acarreta, conseq~ente-
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'mente, menor rendimento.

Finalmente, ao se fazer urn confronto da base cartografica

do Estado com as caracterIsticas economicas regionais, consta

ta-se que 0 Mapeamento Topografico Sistematico do Estado de

Santa Catarina e incompatlvel com 0 grau de desenvolvimento

economico de certas regioes. Assim, a regiao de Florianopolis,

o baixo e medio vale do Rio ItajaI, 0 vale do Rio do Peixe e

outras pequenas areas que apresentam elevado indice de desen

volvimento socio-economico e que dispoem de uma base cartogra

fica na escala 1:100.000 ou 1:50.000, entao a exigir urn mapea

mento mais detalhado, nurna escala maior, OU seja 1:25.000. Ou

tras areas com menor grau de desenvolvimento e que dispoem de

mapeamento na escala 1:100.000, necessitam igualmente de urn ma

peamento em maior escala a fim de atender a real demanda dos

usuarios da Cartografia.

* * * * * *

CONTRIBUI~AO AO ESTUDO DE AVALIA~AO DAS CONDI~OES DE ABASTECI

MENTO D'!GUA

Odair Gercino da Silva*

o importante papel da agua como elemento primordial e in

substitulvel na vida do homem, a desigual reparti~ao geografica

das reservas naturais exploraveis, a irregularidade em quanti

dade e qualidade dos mananciais e a falta de urna verdadeira

conscientiza~ao dos efeitos nocivos da degrada~ao da agua,cons

tituem fatores fundamentais a considerar nurn estudo de avalia

~ao das condi~oes de abastecimento d'agua.

Duas grandes categorias de problemas implicam no

de abastecimento d'agua.

1) necessidades ~m agua e consumo;

*Professor do Departamento de Geociencias da UFSC.
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2) disponibilidades (recursos exploraveis) e distribuiyao.

o consumo da agua potavel e, quase sempre, inferior a de

manda media e 0 volume bombeado e freqnentemente incompativel

com as disponibilidades e raramente satisfaz a demanda nos pe

riodos de maior consumo.

Para um estudo de avalia¥ao das condiyoes de abastecimento

de agua, e necessario que se proceda uma analise das seguintes

variaveis:

1) "necessidades em agua" - 0 aumento crescente da demanda

em agua potavel e um aspecto ligado diretamente ao crescimento

demografico, ao processo de urbanizayao e ao desenvolvimento e

conomico. A avalia~ao quantitativa das necessidades em agua po

de ser efetuada pelo metoda das faixas de habitantes, segundo

as normas da capacidade equivalente habitante em rela¥ao a
DB05 (demanda biologica em oXigenio). Alem do conhecimento das

necessidades atuais em agua, e necessario a sua projeyao a cur

to, medio e lange prazos;

2) "consumo de agua" - nas aglomerayoes, 0 consumo de agua

varia, em quantidade, segundo a predominancia da funyao urba

na; assim, nas cidades industriais 0 consumo e bern mais signi

ficativo, principalmente quando ha predominancia de industrias

alimentares e quimicas. Quanto ao consumo percapta, ele e tanto

mais elevado quanta maior for 0 porte da cidade. 0 "indice de

consumo", determinado atraves do confronto entre 0 volume con

sumido e as reservas naturais exploraveis, constitui excelente

indicador do risco de penuria, servindo como um tipo de alerta

aos usuarios e ao poder de decisao. 0 indice de consumo e de

terminado pela formula abaixo:

indice de consumo volume consumido x 100
reservas naturais

exploraveis

o risco de penur~a aparece desde que 0 indice de consumo ultra

passe 0 limite de 50%. Quanto ao consumo de agua industrial, 0

aumento e sempre crescente, apesar dos esforyos dos progressos

tecnologicos e das pesquisas de rentabilidade e de racionali

zayao. A reutilizayao da agua pelo processo de reciclagem, e

atualmente muito raro;
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3) "recursos naturais exploraveis" - os recursos disponi

veis em agua suscita, freqUentemente, problema de ordem quanti

tativa e qualitativaj a falta de agua num local onde ela e ne
cessaria, exige a pesquisa imediata de novas reservas, 0 que

envolve multiplos problemas (juridico, economico e tecnico).Ge

ralmente 0 volume correspondente aos recursos naturais explora

veis e inferior ao volume das capta~oes e este, por sua vez,

nao cobre a demanda em periodo de forte consumOj

4) "qualidade da agua" - esta variavel constitui importan

te fator no consume da agua, principalmente se ela for destina

da ao consumo humano, que exige uma agua potavel. Para 0 uso

industrial, a qualidade da agua varia segundo 0 tipo de indus

tria e sua utiliza9ao. Quanto a agua destinada a agricultura,

ela deve seguir certas normas de qualidade, segundo a destina

~aoj

5) "capacidade instalada" - 0 conhecimento dacapacidade

cotidiana maxima instalada, ou seja, a capacidade maxima de

produ~ao por dia, em fun~ao dos equipamentos, oferece resul

tados que permitem mensurar a eficacia dos equipamentos insta

lados, possibilitando a avalia9ao da capacidade de garantir ou

nao, as necessidades do consumo de agua;

6) "tratarnento da agua" - a agua que dispomos na natureza

nao e diretamente utilizavel para 0 consumo humane e certos ti

pos de industrias, por nao ser suficientemente pura, salvo ra

ras exce90es. A presen~a de numerosas impurezas de natureza

diferentes, impoe 0 seu tratamento antes de Ser consumida;

7) "estocagem" - a irregularidade do consumo de agua, os

problemas eventuais com os equipamentos, a ineficacia de certas

redes de transporte e de distribui~ao de agua, bern como as va

ria~oes na produ9ao por questoes climaticas e ecologicas (pro

blemas excepcionais de contam1na~ao, etc.) exigem que a agua

seja estocada em reservatorios, com capacidade proporcional a
demanda, a fim de garantir as eXigencias em perIodos crIticos;

8) "transporte e distribui9ao" - as redes de transporte e

de distribui9ao de agua devem ser compativeis COm as ex~gencias

em periodo de forte demanda. No que concerne ao nivel de efica-
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cia das redes de transporte e de dis tribui<;ao, ele deve s~ nen

surado em fun<;ao do "coeficiente de rendimento" (resultado da

divisao do volume bombeado pelo volume vendido). Um coeficiente

de 1,25 corresponde a uma rede muito eficaz, 0 que representa
uma perda de agua, na rede, da ordem de 20%i

9} "pre<;o da agua" - esta ultima variavel tem importante

papel na politica economica de conjunto, por estar diretamente

ligada ao consumo de agua e, conseqnentemente, pode influir no

comportamento dos diferentes usos. Esse fate conduz a mobiliza

<;ao dos recursos em aqua e a sua utiliza<;ao atraves da planifi

ca<;ao. Como produto de consume, a aqua tem seu pre<;o que varia

em fun<;ao de mUltiplos fatores (den~idade demoqrafica, topogra
fia,qualidade da agua, distancia entre os locais de capta<;ao de

consume, po11tica local, etc.).

o estudo de avalia<;ao das condi<;oes de abastecimento d'agua,
deve ter uma base cartografica a fim de permitir maior precisao
na interpreta<;ao das variaveis e suas correla<;oes; as cartas

tematicas e os graficos permitirao, igualmente, maior conheci

mento da real situa<;ao quanto a reparti<;ao de certas variaveis,
sua localiza<;ao e identifica<;ao d9s problemas existentes.

* * * * * *

CONTRIBUI~~O DA CARTOGRAFIA AOS ESTUDOS DO MAR

Odair Gercino da Silva*

Muito embora a Cartografia esteja mais diretamente ligada
a Geografia e a Engenharia, durante toda a sua historia ela se

preocupou em atender, de forma especial, os objetivos da nave

ga<;ao maritima. Os mapas destinados a navega<;ao mar.itima sem
pre contribuiram, notadamente, para 0 maior conhecimento dos

oceanos e mares.

*E~ofesso~ doDepa~tamento de Geociencias da UFSC.
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A Cartografia tem contribuIdo de forma significativa, des

de 0 inIcio do seculo XIV, para a explorayao dos mares e ocea

nos. A famosa carta-portulano, obra executada em 1300, serviu

a navegayao marItima (no mar Mediterraneo e no mar Negro) du

rante tres seculos. Em 1569, objetivando atender aos interesses

da navegayao marItima na faixa intertropical, Mercator poe em

execuyao a sua projeyao conforme equatorial, na qual as linhas

loxodronicas sao representadas por linhas retas.

As cartas hidrograficas, tambem denominadas de cartas nau

ticas ou oceanograficas, embora tenham como principal finalida

de 0 atendimento dos interesses da navegayao marItima, sao re

almente as que mais tem contribuIdo com as ciencias do mar.Pois

alem da rosa dos ventos, coordenadas geograficas, sinais de

navegayao, elas contem outros elementos de representayao carto
grafica, como: profundidades, natureza do fundo do mar, corren

tes marItimas.

A Cartografia Topografica, que teve inIcio no seculo XVIII

com os primeiros levantamentos topograficos realizados na Fran

ya, tambem tem contribuIdo, de forma bastante significativa,pa

ra 0 maior conhecimento das costas litoraneas. As modernas car

tas topograficas de detalhe, que representam todos os elementos
da superfIcie continental,onde se incluem os elementos da orla

martItima (costoes, praias, cordoes litoraneos, estuarios, la

gos, manquezais, etc.) constituem instrurnentos importantes a
caracterizayao fIsica das faixas costeiras, bem como ao estudo
das interrela90es dos ambientes continentais e marItimos.

A Cartografia Tematica (tecnica especial que tem como fi

nalidade a representayao cartografica de temas das diversas a

reas do conhecimento), tem contribuIdo igualmente para 0 pro

gresso das cienc1as, oferecendo urn trlplice instrurnento (analI

tico, experimentayao e sIntese), considerados indispensaveis e

prioritarios a estudos, projetos de engenharia e pesquisas. As

cartas de sIntese, conhecidas tambem como cartas prospectivas ,

constituem instrurnento cartografico da mais alta relevancia na

busca de soluyOes alternativas aos problemas de desequi~Ibrio

dos diversos domInios do conhecimento.

Atraves da leitura e da interpretayao das cartas
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cas, pode-se constatar: a localiza¥ao e 0 dimensionamento dos

fatos, 0 seu processo evolutivo e 0 comportamento temporal e

espacial, 0 sistema de interrela¥oes e intera¥oes, os desequi

librios e as suas causas e repercussoes.

Quanto a aplica¥ao da Cartografia nas pesquisas sobre os

recursos do mar, deve-se ressaltar que estamos desenvolvendo urn

projeto de pesquisas na faixa Atlantica catarinense objetivando

o mapeamento e avalia¥ao do processo de degrada¥ao dos recursos

hidricos; neste projeto, se propoe mapear:

- as formas de polui¥ao que afetam as aguas do litoral

catarinense - Pois todos os rios da fachada Atlantica

despejam a! suas aguas com toda a carga poluente, cau

sando impacto ecologico com elevado Indice de degrada

¥ao;

desmatamento, manejo do solo com tecnicas inadequadas,

urbaniza¥ao desccntrolada;

leito episodico dos rios, vasac fluvial e capacidade de

escoamento fluvial.

Pretende-se aplicar igualmente, os recursos cartograficos

nc projeto sobre a degrada¥ao ambiental das duas baias de Flo

rianopolis, a ser implementado mediante 0 convenio UFSC/Univer

sidade deVeneza. Alem das condi¥oes morfo-climaticas, sera

mapeado todo 0 processo de degrada¥ao ambiental (polui¥ao, as

soreamento, ocupa¥ao de areas improprias e de preserva¥ao eco

logical, composi¥ao dos sedimentos de fundo, correntes de deri

va, indices de salinidade.

Deve-se acrescentar ainda que 0 projeto "Biologia dos Ca

maroes da Pesca Artesanal Marinha do Estado de Santa Catarina",

a ser executado pelo Departamento de Biologia da UFSC, com re

cursos da CIRM, tera como subsidio 0 mapeamento tematico da de

grada¥ao ambiental, incluindo a reparti¥ao geografica das areas

de nutrientes e de captura. 0 mapa da degrada¥ao ambiental da

bacia do Tijucas corresponde a urna representa¥ao tematica pre

liminar.

A cartografia passou a ter maior aproveitamento a partir

da Segunda Guerra Mundial, com a utiliza¥ao da aerofotograme

tria. Na decada de 70, a Cartografia passou a ter novo impulso
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com a aplicayao do sensoriamento remoto, utilizando-se imagens

multispectrais, como e 0 caso das imagens em infravermelho do

LANDSAT. A passagem do satelite num mesmo ponto a cada 18 dias,

permite a execuyao de mapeamento sistematico - tipo monitora

mento - tornando possivel 0 acompanhamento do processo evoluti

vo de fenomenos geograficos, bem como exercer controle sobre 0

uso do solo e sobre a qualidade ambiental.

(Texto apresentado no I Seminario de Ciencias do Mar da

UFSC - Florianopolis, 1985).

* * * * * *

PROGRAMA DE TREINAMENTO EM T~CNICAS DE LEVANTAMENTO PEOOLOGICO

INTEGRADO

Nos dias 21 a 26/04/1986 foi realizada em Bocaina do Sul,

no Municipio de Lages, SC, uma etapa do programa, que e coor

denado no Brasil pelo professor Dr. Jose Pereira de Queiroz Ne

to, do Instituto de Geografia da USP (Convenio CAPES/COFECUB

Proj. Geografia 35/80).

Trata-se de uma experiencia em ensino e pesquisa, visan

do 0 ensino de metodologia de analise estrutural da cobertura
pedalogica que vem sendo desenvolvida por pesquisadores da

ORSTOM (Institut Franyais de Recherche Scientifique pour le De

veloppement en Cooperation) e que no Brasil foi aplicada ante

riormente em nlvel de pos-graduayao para estudantes e tecnicos

de diferentes organismos e estados, e para agricultores dos pnr

jetos de assentamento da CESP ao longo do Rio Parana.

estudan

Centro

Batista

e Veterina-

Em Bocaina do Sul participaram 10 agricultores e

tes e tecnicos do curso de Mestrado em Geografia e do

de Ciencias Agrarias da UFSC, do Instituto Sao Joao

Vianei (PROJETO VIANEI) e da Faculdade de Agronomia

ria de Lages, da ACARESC e da EMPASC.

o trabalho se desenvolveu a partir da abertura de trin-
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cheiras, inicialmente numa topo-seqftencia em zona de pasto, an

tigo pinhal, e que nunca foi cultivada. Foi possivel mostrar~
participantes as modifica90es das caracteristicas morfologicas

do solo em perfis em diferentes posi90es topograficas, e a par

tir dessas observa90es foram estabelecidas compara90es com so
los de terrenos cultivados.

Tanto para os tecnicos como para os agricultores, a 10gica

e a simplicidade do procedimento da analise estrutural, que

nao se baseia em conceitos artificiais ou terminologia classi
ficatoria, os resultados obtidos foram muito convincentes. Cada
participante, independentemente de sua especialidade e experi

encia com os solos, pode perceber a estrutura da cobertura pe
dologica.

Esta etapa do Programa foi coordenada pelo Departamento

de Geociencias do Centro de Ciencias Humanas e pelo ProjetoUni

versidade na R09a, da Universidade Federal de Santa Catarina,
a qual forneceu a maior parte dos reeursos, e pela Associa9ao
dos Agricultores de Bocaina do SuI e !ndios.

Para 0 Sr. Flavio Osni de Oliveira, que preside essa as
socia9ao, " ••• essa troca de experiencias tem que continuar,es
perando-se urn segundo passo ao mesmo tempo que ja se come9ara

a trabalhar dentro desse novo conhecimento. 0 pequeno agricul

tor come9a a conhecer alternativas para produz~r sem tantos
prejuizos, tanto financeiros no momento como estragando a terra
de que ele e os seus dependem para 0 futuro".
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