
o RELEVO DO TERRITORIO CATARINENSE

VICTOR ANTONIO PELUSO JONIOR*

1. Introdu~a:o

A descri~ao do re1evo de urn territorio eXige breve no~ao da
sua geologia, pois a forma do modelado terrestre, dependente de
muitos fatores, esta intimamente relac1onado, sobretudo, com as
rochas existentes na sua area. Desta forma, ao nos refer1rmos a
aspectos geologicos do territorio catarinense, apenas estaremos
uti1izando as 1i90es de 11ustres gea10gos para sa1ientar as for
mas do relevo e, de modo gera1, as suas causas. Penteado (~980:

19) escreve: "As rochas inf1uem na forma, no tamanho e na evolu
Qao do relevo. Em alguns 10cais as rochas se dispOem em delga
das camadas dispostas horizontalmente, dobradas ou quebradas.
Noutras areas e1as constituem massas espessas e compactas." Este
autor, adiante, cita as inf1uencias das rochas granlticas, dos
quartzitos, dos arenitos, das argilas, dos calcarios nas formas
do relevo. Da mesma forma que citando traba1hos de geologos nao
significa que tratamos de geologia, tambem referencias a obras
de geomorfo1oqia nao quer d1zer que nos oc'upemos dessa cienc1a.

Nosso objetivo e, apenas, descrever, em breve traba1ho didat1co
de geoqrafia, 0 re1evo do Estado de Santa Catar1na, sa1ientando
a toponlmia e a a1timetria, apo1ando-nos nas 11~es de g&Ologos
e geomorfo1oqos estritamente na parte eX1gida por quem procura
compreender 0 re1evo do territorio.

* Proofessor de Departamento de Geocienciaa do. UFSC.
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o territorio catarinense caracteriza-se por apresentar urn

altiplano levemente inclinado para oeste e urna area que se de

senvolve da borda do planaIto ate 0 mar, conhecidos, respect iva
mente, por Regiao do Plana:to e Regiao do Litoral e Encostas

(Fig. 1). Nos Estados de Sao Paulo e do Parana, depois de es-
treito litoral ergue-se a majestosa Serra do Mar (Fig. 2), em

cujo vertice nascem rios que correm para oeste, no sentido opos

to ao do Oceano proximo, em Santa Catarina, 0 planalto esta a

fastado do litoral e diversas bacias de rios importantes temnu
cio na borda do altiplano e se lan~am, diretamente, no Oceano

Atlantico. A Serra do Mar, continuando 0 seu desenvolvimento pa

ra 0 suI, limita-se, em Santa Catarina, a reduzido trecho, fa
zendo com que 0 limite do altiplano, em sua maior parte, seja a
Serra Geral, que nos territorios daqueles Estados faz parte do
relevo do interior do planalto.

Qual a causa dessas diferen~as?

Scheibe, depois de referir-se aos recentes estudos sobre 0

Arqueano em Santa Catarina, escreve: "Concomitantemente com os
ultimos eventos de forma~ao de rochas do escudo catarinense •••
instalou-se urn regime essencialmente deposicional em plataforma
estavel - A Plataforma Sul AmeriClilna (Almeida et aI., 1981)

que resultou no recobrimento de todas essas rochas mais antigas
pelos sedimentos que constituem hoje a seq6encia gondwanica da
Bacia do Parana", e continua este autor: "Esse episodio de gran
de estabilidade crustal foi violentamente interrompido pelo inI
cio da separa~ao entre a America dq Sul e Africa (A 'Reativa¥ao
Wealdeniana' de Almeida, 1967), com a qual coincidiu 0 mais ex
tenso vulcanismo de que se tern notlcia sobre urn continente e que
representa, hoje, a cobertura de toda metade oeste do Estado de
Santa Catarina" (Scheibe, 1986:9).

A separa~ao dos continentes criou, em terras catarinenses,as
condi¥oes para 0 aparecimento das diferen¥as assinaladas ern re
la¥ao aos Estados mais ao norte, distinguindo Almeida, como do
minante entre suas causas, a "orienta~ao das estruturas antigas
ern rela¥ao a linha da costa. Realmente, em Sao Paulo '8 no Parana
essa linha e aproxima~amente orientada segundo a dire~io das es
truturas antigas. Sempre que a muralha da Serra do Mar logrou
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situar-se nos gnaisses arqueozoicos ou ainda nos granitos, entre

eles intrometidos em faixas concordantes, surgiram as grandes

escarpas contlnuas, conhecidas desde ao norte de Iguape, em Sao
Paulo, ate 0 Estado do Rio, e em todo 0 litoral paranaense ate

ao norte de Joinville, em Santa Catarina. No restante desse ul

timo Estado, a linha da costa nao mais e paralela, porem corta
diagonalmente as estruturas antigas, orientadas a cerca de 400

a 600 NE. Em conseqftencia, sempre que se avizinharam do mar fai

xas de rochas menos resistentes a erosao, por elas progrediram

terra a dentro os grandes vales subseqftentes, que sao urn trayo

tao marcante da fisiografia catarinense" (Almeida, 1952:20-23).

Almeida chama atenyao, ainda, para 0 clima de tipo Cfa dominante
em Santa Catarina para a avaliayao atual do relevo: "Em conse

q6encia desse clima, os rios que drenam a area estudada sao far
tos todo 0 ano, sendo alguns deles bastante volurnosos, como 0

ItajaI-Ayu, 0 Tijucas, 0 ItajaI-Mirim, 0 Tubarao, etc. Nao so as

serras litoraneas, mas tambem 05 planaltos sedimentares e basal

ticos do interior, sao abundantemente irrigados. Devido ao aci
dentado do relevo e a umidade do clima, acha-se toda a rede de
drenagem empenhada em intenso trabalho erosive, que 50 se ate

nua, ou mesmo cede lugar a sedimentayao, ao atingirem os rios a

regiao costeira" (Almeida, 1952:6).

o territorio catarinense e constituIdo de grande variedade
de rochas de diferentes idades, que indicaremos, na descriyao do
relevo, pelos termos com que 05 geologos os designam, conforme 0

quadro sob 0 tItulo LITOESTRATIGRAFIA.

A Regiao do Planalto e drenada, no norte, por rios da bacia

do Iguayu, e no suI, por aguas do rio Uruguai, ambas as bacias

hidrograficas orientadas para oeste1 a area a leste do planaIto
e drenada por rios que se dirigem para 0 oriente, desembocando
no Oceano depois de correr entre serras que se apoiam nas escar
pas do planalto. As duas grandes regioes em que se divide 0 ter
ritorio catarinense sao separadas pela Serra do Mar e pela Serra

Geral.
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2. 0 Planalto da Bacia do Rio Uruguai (Fig.\3)

A bacia do rio Uruguai em Santa Catarina, com exce~ao da a
rea em torno da cidade de Lages, e de natureza basaltica, de i
dade juro-cretacea.

o rio Uruguai e formado pelos rios Pelotas e Canoas, nascen- '
do 0 primeiro no Morro da Igreja (1808 m) e 0 segundo no Campo

dos Padres (1800 m) (Fig. 4). Estes dois acidentes orograficos
sao as areas mais elevadas do territorio catarinense. Sao pata

mares que terminam em escarpas voltadas para leste, que consti
tuem a Serra Geral (Fig. 5).

A sec~ao mais elevada da Serra Geral, com taludes de rochas

basalticas e sedimentares, e a que ocorre desde 0 Campo dos Pa
dres para 0 suI (Fig. 6). Da mesma forma que a Serra do Mar, li

mite do Planalto da bacia do rio Igua~u, ao norte, a Serra Geral
pode ser chamada de meia serra, visto que existe como tal apenas

na face leste, eis que para oeste e a superfIcie elevada do pla
nalto. A altitude da Serra Geral haixa para 1400 m acima do nI

vel do mar ao suI do Morro da Igreja, recebendo os nomes locais
de Serra do Rio do Rastro, Serra do Tubarao, Serra do Realengo,
Serra do Pinheirinho, e com a altitude de 1200 m prossegue para

o suI com os nomes de Serra da Pedra~ Serra do Faxinal, Serra do
Cavalinho, quando entao penetra no Estado do Rio Grande do SuI.

Ainda que seja contInua, a Serra Geral deixa de ser catarinense

a partir das cabeceiras do rio das Contas, inIcio da divisa en
tre os Estados de Santa Catarina e do Rio Grande do SuI, perten
cendo a este ultimo daI em diante, a parte superior da serra, e
aquele a face escarpada voltada para leste.

o relevo do Planalto da bacia do rio Uruguai desenvolve-se

para oeste apresentando, predominantemente, a forma de patama
res. Ora de grande extensao, ora de tamanho reduzido, os patama
res sucedem-se atraves de todo 0 planalto. A origem dessa forma

de relevo tem duas fontes principais: a. extrusao basaltica e 0

intemperismo. As eruptivas basalticas ~travasaram do interiorda
terra para a superfIcie por fendas de grande profundidade, repe

tindo-se as corridas de lava diversas vezes na mesma regiao. Na
escarpa da Serra Geral ao suI do Morro da Igreja, "podem ser
individualizados 25 derrames" diversos, de que 0 primeiro tern a
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espessura de 90 metros (Leinz e Amaral, 1978:286).

o basa1to apresenta-se corn fei~oes variadas, decorrentes de
fenomenos que ocorrem no resfriamento do magma. Quando a corren
te de rocha ern fusao extravasa, a parte imediatamente ern contato

corn a superficie resfria-se rapidamente, produzindo basa1to vI
treo; a camada superior conso1ida-se corn diabase horizontal, en
quanta 0 centro, que perde calor 1entarnente, adquire a forma de

colunas verticais; ao se aproximar do tope do derrame, surge urna

vez mais a rocha de p1anos horizontais superposta pe10 basa1to
com vesiculas que se formam na zona em contato corn 0 ar atrnosfe
rico (Fig. 7). Leinz, que assim exp5e a estrutura do derrarne,

tendo considerado essas caracteristicas como indicayao de fases

individuais, contou, na estrada para Lauro Mft11er, na Serra Ge
ra1, nove corridas de lavas cujas espessuras variam de 50 a 100
metros.

A forma dos vales esta, freqHentemente, associadaas pecu1ia
ridades dos derrarnes. Os rios de 1eitos rasos correm sobre ba
sa1tos de diaclases horizontais (Fig. 8), enquanto os vales pro
fundos escavarn terrenos em co1unas basa1ticas (Figs. 9, 10 ell).

o PLANALTO DA BACIA DO RIO URUGUAI pode ser dividido em tres

sec~oes:

- P1ana1to Oriental, drenado pe10s rios Pe10tas e Canoas:
- P1ana1to do Meio-oeste, drenado pe10 rio do Peixe:

- P1ana1to do Oeste, drenado par rios em que predominarn as
dire~oes E-W, SW-NE e N-S.

2.1. Plana1to Oriental (Fig. 12)

o perfil 10gitudina1 do rio Pe10tas e de declive acentuado,
oferecendo muitos trechos p1anos em virtude do re1evo esca10na
do. Nasce na altitude de 1808 m, e quando passa a correr no 11
mi'te entre os Estados de Santa Catarina e Rio Grande do Su1, ao

receber seu tributario rio das Contas, sua altitude e de 1000
m. Os grandes af1uentes do rio Pe10tas nesse trecho sao os rioa
Capivaras, Postinho e Lavatudo, corn suas margens dominadas par

chapadas de 1200 m de altitude ate 1800 m. Devido sua altura a
cirna do nlve1 do mar, esse trecho constitui a sub-regiao OOnhe-
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rio
que

onde
a 600

cida por Planalto de Sao Joaquim. Ate sua confluencia com 0

Canoas, 0 rio Pelotas recebe ainda numerosos afluentes, de

os mais importantes sao os rios Pelotinhas e Vacas Gordas,
o planalto passa para a altitude de 1000 m, descendo ainda
m na area em que se junta ao rio Canoas.

o maior curso d'agua do Planalto Oriental e 0 rio Canoas,que
nasce no Campo dos Padres, a 1800 m de altitude. Tem, inicial
mente, a direyao NE-SW, e na altitude de 1500 m toma a direyao

NW-SE com que penetra no Planalto de Lages - area sedimentar em
endentayao no planalto basaltico - na altitude de 900 m. Almeida
assim 0 descreve: "! particularmente suave 0 relevo desse pla

naIto, constituindo chocante contraste com a paisagem que se a
presenta a sua volta. Sio, por toda parte, campos levemente on
dUlados, em divisores de perfis convexos e em cujas depressoes,
quase 100 mabaixo, abrigam-se cursos d'agua relativamente volu
mosos e correntosos,sem planlcies dignas de menyao. t uma rede
de drenagem jovem estabelecida num relevo de maturidade avanyada.
Alcanyam os divisores altitudes surpreendentemente regulares,que
caem de 950 metros, no extremo oriental do planalto a cerca de
850 a 900 metros, nos seus confins ocidentais nas vizinhanyas de
Indios e Lages, onde tal feiyao e menos saliente (Almeida, 1952:
12). Paiva delimita esta area sedimentar a partir da frente, na
Serra Geral, que representa soluyao de continuidade na frente
basaltica que coroa a crista da Serra, medindo 110 km do Morro
do Funil ao Campo dos Padres (paiva escreve Campo dos Frades, no
me pelo qual tambem e conhecido) com profundidade da area, a
partir da Serra Geral para oeste, de 50 km aproximadamente" (Pai
va, 1933:9). Segundo este autor, os limites sao pelo Morro do
Funil, Morro do Cavalete, serras Cerro Verde, Escutador, Santo
Velho, Antinhas, Cantagalo, Bandeirinhas, Boqueirao, Morro Gran
de, Guara, Macacos, Pecegueiros, Piurras, Joao Paulo e Campo dos
Padres (Paiva, 1933:5). 0 Morro do Tributo (Fig. 13), com l20D
m e 0 principal acidente da area de Lages, "longo de 6 km, largo
de 2, orientado para nordeste, e a cavaleiro da planlcie sedi
mentaria cerca de 300 m, com dois cabeyos bem vislveis: 0 Tribu
to, propriamente dito, e a Seringa" (Paiva, 1933:10). ! uma es
trutura dOmica "onde se observa toda a seqflencia gondwanica da
Bacia do Parana, devido ao soerguimento e erosao parcial que re-
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sultaram da a9ao intrusiva dos magmas alcalinos" (Scheibe, 1984:

25). Esta estrutura de domo vulcanico, segundo Loczy, que se ba

seou ern argurnentos tectonicos, sofre "urn estagio multiplo de
atividade Ignea, assim como urn estagio multiplo de arqueamento,
com subsidencia e colapsos posteriores" (Loczy, 1966:54).

Os dois grandes afluentes ,do rio Canoas sao os rio Marombas,

na vertente norte, e 0 rio Caveiras, na vertente suI.

o rio Marombas nasce na Serra Geral, a 1000 metros acima do

nIvel do mar, nos terrenos basalticos da area do Morro do Funil,

correndo na dire¥ao geral E-W ate receber 0 rio TimbO, que tern
suas cabeceiras na Serra do Espigao, a 1200 m de altitude, man

tendo a dire9ao N-S ate desaguar no rio Canoas. Todo 0 planalto
basaltico ao norte do rio Canoas e banhado por aguas de sua ba
cia ate a Serra do Espigao ao norte, e a Serra do Marari a oes
te, com altitudes ern torno de 800 m, aparecendo as altitudes ate
1000 m no divisor de aguas entre os rios Marombas e Canoas. A
Serra Geral, que na area de Lages tem altitude de 1000 m, ele
va-se, do Morro do Funil para 0 norte, para 1100 m e depois a
1200 m na Serra do Espigio. A bacia do rio Marombas, a oeste do
seu curso principal, tern, em geral, a altitude de 800 m, passan
do a 900 m e mais na vizinhan¥a da, Serra do Marari, de 1200 m,
divisor de aguas entre as bacias dos rios Canoas e do Peixe.

o rio Caveiras nasce no Planalto de Sao Joaquim e se dirige
para NW, desembocando no rio Canoas no planalto basaltico. 0 rio
Caveiras penetra na area sedimentar na vertente norte da Serra
do Guara, e dela sai ao suI da cidade de Lages. Em geral, as al
titudes dos terrenos de sua bacia sao em torno de 800 m, exce-
tuando-se os divisores de aguas com 0 rio Pelotas ao suI, que
sobe para 1000 m de altitude. A oeste da vila de Cerro Negro,
situada no divisor de aguas entre os rios Caveiras e Pelotas, 0

Planalto sofre rebaixamento para 700 m acima do nivel do mar na
cidade de Anita Garibaldi e a cerca de 500 m na confluencia dos
rios Canoas e Pelotas, quando 0 curso d'agua resultante dessa
uniao toma 0 nome de rio Uruguai.

A descida do divisor de aguas entre os rios Canoas e do Pei
xe para a confluencia dos rios Peixe e Uruguai e mals forte que
a anterior. A Serra do Marari balxa a altitude de 1000 m no pa-
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tamar em que se localiza a vila de Marari. Esse patamar prolon

ga-se para SW, baixando ao sul do Morro Dois Irmaos para 900 m,

patamar em que se situa a cidade de Campos Novos, a 930 m de al

titude. Essa area e dissecada por rios que se lan9am no rio Ca

noas (rio do Inferno, Lageado da Tapinha), no rio Uruguai (La

geado Agudo, Lageado das Contas, Lageado Santa Cruz) e no Rio do

Peixe (rio Bonito, rio Cerro Azul, rio Barra Velha, rio Leao) ,

rebaixando 0 nivel do planalto a menos de 400 m de altitude na

foz do rio do Peixe no rio Uruguai.

2.2. Planalto do Meio-Oeste (Fig. 14)

A individualidade do Planalto do Meio-Qeste decorre da forte

erosao do rio do Peixe e seus afluentes, e dos rios a jusante,

criando vales profundos com margens escalonadas em patamares. 0

rio de Peixe tern a dire9ao geral NE-SW, separando 0 Planalto o
riental e Planalto d'Oeste, com eles limitando-se pela Serra do

Marari (1200 m) a leste e pela serra da Taquara Verde (1200 m)

a oeste.

o rio do Peixe nasce na Serra do Espigao, a 1200 m de alti

tude, lan9ando-se no rio Uruguai a 364 m acima do nivel do mar.

A irregularidade do perfil longitudinal do rio do Peixe ressalta

quando se consideram as altitudes de cidades que se sucedem de

norte para 0 sui em seu vale: Ca9ador - 800 m1 Videira - 698 m1

Ibicare - 5431 Joa9aba - 498 m.

A fei9ao caracteristica do rio do Peixe, de vale altamente

dissecado, aparece na area dos afluentes do rio Uruguai a jusan

teo Surge ai uma serie de rios cujos cursos, em arcos aproxima

damente paralelos, deixam, entre si, divisores de aguas que re

cebem nomes especiais a medida que mudam de dire9ao. 0 primeiro

rio nessas condi90es e 0 Jacutinga, depois 0 Engano e, par ulti

mo, 0 mais importante, 0 Irani, todos com altos cursos na dire

9ao NE-SW, que depois passam a EW, voltando em seguida a dire9ao

primitiva ate a foz no rio Uruguai.

o dividor de aguas entre os rios Rancho Grande e Jacutinga

tern, no trecho mais alto, 800 m acima do nivel do mar, recebendo

o nome de Serra do Alto Engano, e quando muda de dire9ao, 0 de
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Serra da Pipoca(600 m) e, finalmente, Serra do Engano (400 a

mais de 500 m). Mais extenso e 0 divisor entre os rios Engano e

Irani, que na area das cabeceiras do primeiro tern 0 nome de Ser

ra do Sertaozinho (1000 m), descendo a 900 na Serra do Bonito, a

800 na Serra do Arinhanha, denomina~ao proveniente do rio do

mesmo nome que nasce entre essas duas ultimas serras. Entre a

rio Arinhanha e a rio Irani a divisor recebe a denomina~ao de

Serra do Irani. Esta sucessao de serras adquire significa~aoquan

do se tern em vista que a Serra da Taquara Verde, apontada como

a limite ocidental do Planalto do Meio Oeste, e continuayao da

Serra do Espigao. Com a altitude de 1200 mea dire~ao NE-SWpas

sa a altitude 1300 m na area das cabeceiras dos rios Pedro e

Antonio (bacia do rio do Peixe) e dos rios Chapeco e Chapecosi

nho. 0 divisor, mantendo a altitude de 1200 m, passa a 1000m nas
nascentes do rio Irani, recebendo 0 nome de Serra do Sertaozinho

e as demais denomina~oes ja referidas. Como vemos, a Serra do

Irani e a projeyao mais meridional da serra da Taquara Verde,

separando 0 Planalto do Meio Oeste e 0 Planalto d'Oeste.

Outra particularidade do relevo do Planalto do Meio Oeste: a

partir do alto divisor de aguas a rede hidrografica e pouco den

sa, e 0 planalto perde altitude lentamente ate 10 a 15 km do rio

principal, quando pequenos cursos d'agua, com nascentes na alti
tude de 800 ou 900 m no rio do Peixe, e 500 ou 700 m no rio Uru

guai, se adensam aumentando a disseca~ao em toda a regiao. Este

fato e mais marcante na vertente ocidental do rio do Peixe, onde
a Serra da Taquara Verde e as seguintes sao mais altas. que as

da vertente oriental, area em que a Serra do Marari, tambem pro

jeyao da Serra do Espigao,tern po~cos patamares de 1200 m de al

titude. No rio Uruguai a disseca~ao dos pequenos tributarios e

grande a partir dos 500 a 700 m de altitude ja referidos, dis

tinguindo-se por se encontrarem, nessa altitude, diversas cida

des, como Concordia (500 m), Seara (500 m), XAvantina (600 m).

2.3. Planalto do Oeste (Fig. 15)

o divisor de aguas entre as bacias do rio Uruguai e do

Iguayu, a partir da Serra da Taquara Verde para oeste, e 0

te norte do Planalto do Oeste, em que se destacam a MOrro
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Capao Doce (1340 m), Morro da Baliza (1221 m) e outros mais. Es
te divisor e urn patamar estreito, em que se distinguem areas de

1300 m de altitude na parte oriental, na contin~9ao da Serra
da Taquara Verde, seguidas, para oeste, de outras de altitudes
menores: Rincao Bonito (1000 m), Colonia das Capoeiras (900 m),

continuando nessa altitude na Serra da Fartura, baixando na Ser
ra do Capanema (860 m) e no seu extremo oriental, na cidade de

Dionisio Cerqueira (818 m), area em que tambem se localizam as
cidades de Barracao (Estado do Parana) e de Barracon (Republica

Argentina). ~ nesse trecho que tern suas nascentes 0 rio Peperi
gua9u, que constitui a divisa internacional Brasil-Argentina.

o Planalto do Oeste tern 0 relevo escalonado tipico das
as cobertas p~r len90is de lavas basalticas. Os rios sao de

fis longitudinais forternente irregulares, inclusive 0 rio
guai, que desce da altitude de 364 m na foz do rio do Peixe
menos de 200 m na foz do rio Peperi-Gua9u.

o divisor de aguas entre a bacia do rio do Peixe e as dife

rentes bacias secundarias do Planalto do Oeste baixam da altitu
de de 1300 m, na Serra da Taquara Verde, a menos de 400 m entre

a foz do rio do Peixe e a barra do Lag. Veado. Esse divisor e
urna serie de patamares ern que nasCem os rios que correm para
oeste, como as cabeceiras do rio Chapeco (1300 m), do rio Cha
pecozinho (1200 m), do rio Irani (1200 m), do rio Jacutinga(lQOO
m} e do rio Rancho Grande (900 m).

o rio Chapeco, 0 maior dos afluentes do rioUruguai no Pla
nalto do Oeste, desenvolve seu alto'curso na dire9ao geral E-W,

passando, depois, a dire9ao NE-SW ate sua foz no rio Uruguai.A mar

gem'oriental, seu grande tributario eo rio Chapecozinho, de di
re9ao geral E-W, sendo pequenos cursos d'agua os demais. Os a
fluentes da margem ocidental do rio Chapeco tem seus cursos na

dire9aO geral N-S, 0 mesmo sucedendo com os rios a jusante da

foz do rio Chape05 no rio Uruguai. Devido a grande densidade da
rede hidrografica no Planalto do Oeste, os divisores de aguasen
tre os tributarios do rio Chape05 e entre os rios que lhes ficam

a jusante sao estreitos patamares fortemente atacados pela, ero
sao, com declives suaves ate as altitudes de 500 m a 600 a, area
ern que nascem pequenos contribuidores diretos do rio Uruguai e

que desgastam, intensamente, 0 altiplano. ~ nessa zona que estao
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numerosas cidades: Pinha1zinho (600 m de altitude)i
ra {SlO m)i Maravilha {600 m)i Descanso (600 m)i Sao
d'Oeste (600 m de altitude).

o projeto Radambrasil tern observado, no campo basaltico, es~

truturas circulares de que apenas uma, a de Vargeao, foi estuda
da. Paiva Filho, Viana de Andrade e Scheibe assim descrevem 0

acidente: nA feiQao estrutural aqui denominado Domo de Vargeao
esta eVidenciada, nos produtos de sensoriamento remoto como ima
gens de radar e fotografias aereas por lineaQoes circulares con
centricas com diametro maximo de 11 km, qUe limita uma depressao
topografica com desnlveis da ordem de 150 metros em relaQio a
superflcie regional, sustentada pelos basaltos" (1978:409). Os
pesquisadores tern apontado variaQoes no magma do P1ana1to Cata
rinense. Marimon, Moreira e Ayala referem-se a efusivas acidas
(riodacitos, riolitos, feisiticos e dacitos perfiros da FormaQao
Serra Geral) no areo em quecorrem 0 rio Chapeco e seu afluente
Chapecozinho, na zona de DionIsio Cerqueira, Guaruja do Sul e
Palma Sola bem como no limite Santa Catarina-Parana atravessado

pela BR 153 e ao sul de JoaQaba, estendendo~sepeloalto vale
do rio Pelotas, no limite entre os.Estados de Santa Catarina e
Rio Grande do SuI. Segundo esses autores, as rochas dactticas
porfirlticas originaram-se ·por processo de diferenciaQao do
magma basa1tico gerado no Manto Superior" (Harimon et al., 1984:
73 e 78).

2.4. 0 Pl.analto da Bacia do tio IguaQu (Fig. 16)

A divisa entre os Estados de Santa Catarina e Parana, no
planalto, e 0 rio Negro ate sua foz no rio 19uaQu, seguindo por
este rio ate as cidades de Uniao da Vitoria (Parana) e Porto
Uniao (Santa Catarina) onde 0 limite, seguindo estradas e rios,
chega ao divisor de aguas entre as bacias dos rios lquaQu e Uru

quai.

o Planalto do rio lquaQu, de leste para oeste, e de rochas
cristalina, sequidas de rochas sedimentares na maiar parte, ter
minando em area elevada coberta por basalto. Almeida caracteriza
eom precisao essas tres unidades. A primeira, segundo este au-
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tor, "e urn planalto de estrutura complexa, formado pelas rochas

metamorficas do Complexo Brasileiro e por lavas riolIticas e tu
fos a elas associados" (Almeida, 1952:7). Estudos modernos nessa

area demonstraram que no planalto cristalino .ocorre 0 conjunto
de rochas reunidas sob a designayao de Formayao Campo Alegre
(Scheibe, 1986:21). Ebert descreve a principal area da erupyao
vulcanica: "forma de uma elipse alongada na direyao NNE-SSW, com

urn diametro de 30 km nesta direyao e quase 20 na direyao E-W. Do

contorno para 0 centro desta area el!ptica observa-se mergulho
suave de 5 a 300 concentrico para 0 centro da area, onde predomi

na a posiyao horizontal. Assim a estrutura geral e .de uma tIpica.

bacia" (Ebert, 1971:153). A cidade de Campo Alegre situa-se no
centro dessa bacia. A passagem da area cristalina para a sedi
mentar ocorre a leste da cidade de Sao Bento do SuI (Ebert,1971a:

153) •

o planalto sedimentar, conforme Almeida, "apresenta-seoom

relevo muito suavizado, elevado geralmente a cerca de 800 a 900
metros de altitude, lembrando bastante a depressao periferica
paulista. A drenagem rea1iza-se de maneira conseqdente, atraves

dos rios Negro e Iguayu. Nao fa1tavam, todavia, algumas forma
de relevo menores plataformas tabulares, mantidas por estruturas
mais resistentes do sistema permiano" (Almeida, 1952:11). A a

rea mais ocidental, coberta pelo derrame basaltico, tern a Serra

Gera1 voltada para os terrenos sedimentares.

As nascentes do rio Negro estao a 1200 m de altitude, des

cendo para 900 m em menos de 4,; 0 kni de curso. Oat para diante 0

declive e suave, seguindo a inclinayao dascamadas geologicas
para W: esta a 780 m de altitude a Montante da confluencia do
rio Preto, a 760 m na foz do arroio Tanquinho, a 750 m ern Iri
neopolis, e chega a Porto Uniao e Uniao da Vitoria pouco abaixo

desse nIvel.

As maiores altitudes da secyao catarinense da bacia do rio

Iguayu estao ao sul.

Os rios que nascem na Serra do Mar e se dirigem para 0 rio
Negro (Postema, Bateias, Turvo etc.) drenam terreno oolinoso,

com morros de 1000 m ao suI e de 800 m na area,Viz1nha ao rio
Negro. Sao terrenos crista11nos arqueanos e da formayao Campo

Alegre do proterozo1co.
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o relevo a oeste de Sao Bento e de chapadas elevadas ao suI,
substituidas por outras de menores altitudes ao norte. Os terre

nos sao de sedimentos gondwanicos do Grupo Itarare, Grupo Guata
e Grupo Passa Dois, e junto a Serra Geral, da FOrmaC;ao Botucatu
(Scheibe, 1986:24-27).

As linhas de relevo maior em evidencia no planalto sedimen
tar do rio Iguac;u sao a Serra de Jaragua, Serra do Rio Preto e
Serra da Moema. A Serra de Jaragua e assim conhecida, tradicio
nalmente, apenas na regiao cristalina a leste do planalto, entre

as aguas dos rios Itajai-Ac;u e Itapocu. Contudo, a existencia de
linha de relevo continua desde 0 cristalino a bacia sedimentar~

elusive, em virtude da aC;ao erosiva dos afluentes do rio Itapocu

de urn lado, e dos tributarios dos rios Itajai-Ac;u (rio Palmeiras,
afluente do rio do Cedro) e Negro (rio Corredeira, afluente do
rio Preto) do outro, os mapas vern assinalando t~m a Serra de
Jaragua no planalto sedimentar. A Serra da Moema e 0 divisor de
aguas entre 0 rio Itajai-Herc!lio ou Itajai do Norte (da bacia
do rio Itajai-AC;u) e os afluentes do rio Preto (da bacia do rio
Negro). A Serra do Rio Preto, divisor de aguas entre a bacia do
rio desse nome e 0 rio Benedito, afluente do rio Itaja!-Ac;u, li
ga a Serra da Moema a Serra de Jaragua.

A indicaC;ao das serras ac1ma feita torna necessario ressal
tar que os nomes de serras sao pouee conhecidos pelas populac;oes
locais. Fizemos referencia, por diversas vezes, a Serra do Mar e
a Serra Geral, maS nossas viagens as- areas em que elas se encon
tram nos mostraram que tais nomes sao de origem erudita, dados
por viajantes, geologos e geografos para a caracterizaC;ao dessas
areas elevadas, e que cartografos, mais tarde, fixaram em seus
mapas. Em geral, as serras que atingem extensoes de vulto tem
suas designac;oes originadas dessa forma. Nao e de admirar que as
sim seja, porque 0 relevo movimentado do territorio catarinen
se e hostil ao homem do campo, que nao tem. razao/para dar nomes
as montanhas, mas apenas assinalar os trechos que the sao favo
raveis, isto e, aqueles que e possivel ~travessar. Dessa forma a
populac;ao ignora os toponimos relativos as grandes linhas de re
levo, limitando-se a dar designac;Oes a segmentos em que hi es

tradas au caminhos.

A Serra da Moema projeta-se para 0 norte em chapada de 1000
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mais

~ ae altitude, de larg.ura variavel, com as cabeceiras dosrios

Areia, Negrinho, Sao Louren90 e Butia na vertente leste, e dos
~fluentes do rio Sao Joao na vertente oeste. Outras chapadas de
altitudes inferiores vao se sucedendo para 0 norte ate a vizi
nhan9a do vale do rio Negro. Outro local de separa9ao entre as
regioes doPlanalto do Rio Igua9u e do Litoral e Encostas e 0
das altas cabeceiras do rio ItajaI do Norte. Nessa area esta a
Serra de Papanduva, de 1000 metros de altitude, tendo, na encos

ta, a cidade do mesmo nome. Mas a delimita9ao entre as duas re
gioes nao fica completa, devendo citar-se, ainda, os taludes da
Serra de Irapua, onde tam suas cabeceiras pequenos tributarios
dessa afluente do rio ItajaI do Norte.

o relevo nos terrenos basalticos sao mais elevados e
movimentados que nos sedimentares.

A area elevada coberta por basalto, em que termina 0 Planal
to do Rio Igua9u em Santa Catarina, e a Serra Geral. Ao contra
rio da mesma serra no Planalto Oriental catarinense, esta nao e
borda de altiplano, mas tal como se apresenta nos Estados do
Parana e Sao paulo, limite oriental do derrame basaltico. Os no
mes locais pelos quais esta Serra Geral e conhecida sao Serra do
Tamandua e Serra do Lucindo, ambas chegando a 1400 m de altitu
de. Outras serras nessa area elevada sao Serra Chata (1000 m) e
Serra Comprida do Tamahdua (1200 m). A area e drenada pela b~

cia do rio TimbO, que tem suas nascentes na Serra do Espigao, a
1200 m acima do nIvel do mar. 0 seu maiar. afluente na verten-

te oriental e a rio Tamandui, e na vertente ocidental, 0 rio
Cacador, seguido do rio Cachoeira, todos com suas cabeceiras
na Serra do Espigao, na altitude de 1200 m.

o len901 basaltico, que no Planalto Oriental termina na Ser
ra Geral (com exce9ao da area sedimentar do Planalto de Lages)
tambem cessa sobre a Serra do Espigao, que, dessa forma, apre
senta sobre seu dorso a Serra Geral. COntudo, a Serra do Espigao
nao termina aI, pois prossegue, penetrando cerca de 15 ion na
alta bacia do rio ItajaI-A9u, em espigao na mesma altitude com
rochas sedimentares (arenito de Botucatu), ande nascem. na ver
tente norte, os rios Irapua e seus afluentes Bonito e Sao Joao

(bacia do rio ItajaI do Norte)~ na vertente oriental os riosTaio-



zinho e Prata (bacia do rio ltajal do Norte) e na vertente sul 0

rio Itajal d'Oeste e seu afluente rio do Campo.

3. A Regiao do Litoral e Encostas

A area a leste do altiplano inclui planaltos sedimentares e

encostas cristalina que formam as serras litoraneas. Tomando-se

ocampo dos Padres por referencia, as serras litoraneas eXibem,
para 0 norte, a dire~ao geral NE-SW, e para 0 sUl, ainda que se

jam de natureza sedimentar e nao fa~am parte do grupo conhecido
como "serras litoraneas", sao serras de dire~ao geral NW-SE,alem
das de dir~ao N-S a partir do planalto, cristalino na latitude <10

Campo dos Padres.

3.1. 0 planalto do Alto Rio :Itajal-Avu (Fig. 17)

A continuidade dos terrenos de Norte para 0 Sul e assinala

da por Monteiro em rela~ao as forma~oes sedimentares, quando a
firma que 0 Planalto de Canoinhas (assim chamado por este autor

o trecho. sedimentar do Planalto do Rio Igua~u em Santa Catarina)
e urn prolongamento natural do segundo planalto paranaense. Sern a
cuesta devoniana, que ja terminara em territorio paranaense, ele
prolonga para oeste 0 planalto cristalino sern grande quebra de

unidade topografica" (Monteiro, 1959:32). Para Almeida, como vi
mos, 0 Planalto do rio Igua~u lembra ·"bastante a depressao peri

ferica paulista".

A disposi~ao do relevo no norte de Santa Catarina enos Es
tados do Parana e Sao Paulo faria esperar que as mesmas formas

se repetissern para 0 sul, mas ern vez disso 0 rio Itajal-A~u, na
erosao regressiva a partir do litoral, alcan~ou os sedimentos
goridwanicos inclinados para SW implementando suas cabeceirasna

Serra Geral. "Como era de esperar, no planalto sedimentar muitos

ltios subseqftentes surgiram para se acomodarem as estruturas que
a1 se mostravam. Destacam-se os que se desenvolveram entre 'cu
estas', em dire~oes paralelas as das camadas, como os rios Ita

jal do Norte, do Sui e do Oeste. ! medida que 0 rio Itajal-~u se

aprofundava no relevo,esses tres rios se encravavam fortemente
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nas camadas permianas, cuja direyao buscam seguir" (Almeida,.l.952:

24). As "cuestas" aparecem na Serra Geral, tanto na area basa~~'

tica como na sedimentar, e na Serra do Mirador, esta ultima com

a frente voltada para 0 rio Itajai do Norte.

A desnudayao na "cuesta" da Serra Geral e bastante intensa,

encontrando-se patamares de varios qUilcmetros de extensao, que

se sucedem a medida que as escarpas das rochas mais resistentes

os interrompem. Na "cuesta" da Serra do Mirador e igualmente a

centuada a desnudayao e suas frentes muito festonadas dominampa

tamares de altitudes variaveis. 0 forte aprofundamento do rio

ItajaI do Norte, ao atravessar as camadas mais resistentes, cria

trechos semelhantes a "canos" de pequenasextensoes. Ha treches

onde os patamares, circunscritos par afluentes maiores, como 0

rio Krauel, permitiram a formayao de cidades, como Dona Ema (390

m de altitude) e Witmarsum (410 m de altitude). A intensidade do

aprofundamento do rio Itajal torna-o vale evitado par cidades.

A unica ali existente e Ibirama (151 m de altitude), mas entao

ja em terrenos cristalinos, na proximidade da foz do rio na ca

lha do ItajaI-Ayu. No vale do rio ltajal d'Oeste, pelo contra

rio, ha cidades como Taic, Rio d'Oeste e Laurentino, e, da mesma

forma no vale do rio Itajal do Sul, as cidades de Aurora, Itupo

ranga e Alfredo Wagner. As altitudes mostram a causa dessa dife

renya do comportamento humano em relayao a esses rios. No ItajaI

d'Oeste, 0 rio desce de 370 m em Taio, a 354 memRio do Sul, a

pauco mais de 50 kID~ no Itaial do :Sul, a diferenya e de 464 m em

Alfredo Wagner a 354 m em Rio do SU1, em mais de 75 kID, ao passe

que no Itajal do Norte, as altitudes variam da foz do rio Ira

pua, a 600 m acima do nivel do mar a lSl m em Ibirama, a 100 kID
de distancia.

A diferenya entre os formadores do rio Itajal-Ayu (rio Ita

jaI d'Oeste e Itajal do Sul) e seu tributario Itajal do Norte

deve-se asoleira de granitos intrusivos de Lontras, de 330 mde

altitude, que serve de nIvel de base aqueles dois primeiros cur-
l

sos d'agua. Esta soleira falta no rio Itajal do Norte, que desce

desde suas nascentes a sua foz no ltajal-Ayu atraves de saltos e

corredeiras.

A Serra Geral, no planalto basaltico e planalto sedimentar,e

o dorso da "custa" dos rios ItajaI d'Oeste e Itajal do Sul, e a
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Serra do Mirador, chapada de 600 a 800 m de altitude, 0 da "cu

e~ta" do rio ItajaI do Norte. A Serra da Moema, divisor de

aguas entre as bacias dos rios Negro e ItajaI do Norte, prosse
que para SSE, separando as bacias deste ultimo rio e Benedito,
e dos pequenos afluentes do rio ItajaI-A~u a jusante da foz do

rio ItajaI do Norte. Entre os morros testemunhas na bacia deste
ultimo rio ressalta 0 Morro do Taio, de 950 m de altitude, com

a forma de cone truncado entre as altas cabeceiras dos rios Ira

pua e Taiozinho.

A alta bacia do rio ItajaI-A9u (Fig. 18) limita-se a leste,

alem do planalto sedimentar Serra da Moema, pela chapada da

mesma natureza chamada Serra dos Fachinais, de 1200 m de alti
tude, que serve de divisor de aguas entre os rio ItajaI do SuI

e as bacias atlanticas dos terrenos cristalinos. Ao suI, 0 li
mite e a chapada sedimentar da Serra da Boa Vista (Fig. 19),que

chega a altitude de 1220 m, e separa a Bacia do ItajaI do SuI

da bacia do rio Tubarao.

3.2. Sub-Regiao setentrional (Fig. 20)

Alem do Planalto do Alto Rio Itajai-ACu, dividimos a Regiao
do Litoral e Encostas nas seguintes sUb-regioes:

- SUb-regiao Setentrional, desde 0 limite norte do Estadoao
rio Itajai-Acu;

- SUb-regiao Centro-Norte, do rio Itajai-Acu ao planalto da
Serra do Tabuleiro;

- Sub-regiao Centro-SuI, do conjunto de Serras de que faz
parte a Serra do Tabuleiro ate 0 rio Tubarao;

- Sub-regiao Meridional, do rio Tubarao para 0 suI.
A area ao norte do rio ItajaI-A~u e de rochas cristalinasdo

Complexo Granulltico de Santa Catarina (Scheibe, 1986:10).0 li
mite suI desta sub-regiao e 0 rio ItajaI-A9u, mas para os ge5lo
gos e 0 "lineamento de Blumenau, extensa zona de recorrencia 5i

tuada em torno do paralelo de 270
, com orienta9Ao E-NE e 'exten

sao de cerca de 100 km, e que coloca em contato as rochas ba

sais do complexo com as rochas do Grupe ItajaI (Scheibe, 1986:

lo.c. cit.).

A Serra do Mar, geograficamente, limita a zona ctistalina do

Planalto do Igua9u, separando-a da Regiao do Litoral e Encostas.
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A Serra do Mar e uma escarpa de erosao. Na area em que a li

nha seca da divisa Parana-Santa Catarina atinge as cabeceiras do

rio Negro, 0 divisor deaguas dos altos afluentes desse rio da

vertente leste, que e 0 alto da Serra do Mar, esta a 10 km da
planlcie do rio Sao Joao, que corre no sope da serra, tomada

esta distancia na dire~ao E-W. Ha densa rede hidrografica nessa

area entre 0 cume da serra e sua base. 0 rio Quiririm, por exem

plo, que nasce na serra do mesmo nome (designa~ao local de rele
vo saliente dentro dessa zona de que tratamos) desemboca a me
nos de 100 m de altitude, no rio Cubatao (Fig. 21), que desce

da altitude de 1000 m dentro dessa area de forte desnuda~ao. No

alto do Planalto, a partir do qual os rios correm para oeste, 0

relevo e muitQ dissecado e os morros elevados destacam-se em
sistema que sao as serras de Papanduva, de Sao Miguel etc., a

tingindo a primeira 1093 m de altitude, e a segunda 1128 m, en
quanto no espa~o erodido pelos rios outras muitas se elevam,como
Serra do Quiririm, Serra Queimada, Serra Redonda, Serra da Bom

ba etc ••• 0 rio Itapocu participa, igualmente, do trabalho de

desgaste na serra do Mar, distinguindo-se,entre seus afluentes
da margem esquerda empenhados nesse processo,o rio Humboldt,Ita

pocuzinho e Novo, e na margem direita os rios da Luz, Garibaldi

e Isabela.

A erosao do rio Itapocu atingiu 0 planalto, deixando em des
taque a chapada e~tre seu vale e 0 do rio Corredeira (afluente

do rio Preto, da bacia do rio 19ua~u) e 0 rio Palmeiras(afluente

do rio do Cedro, da bacia do rio Itajal-A~u) chapada de 1000m de
altitude, rebaixada a SE para 500 m, sem a cobertura sedimentar,

e a qual se da 0 nome de Serra de Jaragua.

o rio ltapocu nasce no alto da Serra do Mar E! desemboca no

Oceano depois de percorrer vasta planlcie que se estende desde 0

norte do Estado, a leste da Serra do Mar (Fig. 22). Area impor

tante da Sub-Regiao Setentrional, a planlcie e chamada por Duar

te et ale de Conjunto Acumulativo: RTrata-se de acumula~ao prin
cipalmente de origem marinha e flfivio-marinha. Uma caracterls
tica marcante nesta faixa e a prese~a das balas de Paranagua,
Guaratuba e Babitonga. Ha varios trechosseparados por estas

balas, ern que sao notados feixes de restinga, isto e, segfiencia

de cristas praiais, alem de terra~s marinhos sern marcas de
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cristas. Da localidade de Pi~arras (SC) para 0 suI, nesta Fo

Iha, aPlanlcie Litoranea perde expressao, aparecendo em peque

nas manchas, relativas as enseadas e a foz de rios" (Duarte et

al., 1980:1300).

A planlcie litoranea do norte catarinense e continua~ao da

que se estende ao sul do Estado do Parana, onde se situam as

baias de Paranagua e Guaratuba. Essa planicie e drenada, ao nor

te, pelos rios Sai-Gua~u e Sai-Mirim, que desembocam, diretamen

te, no mar, e pelos rios Tres Barras, Pirabeiraba e Cubatao(Fig.

23), que tendo suas cabeceiras na Serra do Mar, se lan~am no

bra~o de mar entre 0 continente e a peninsula do Sai, conhecido

pela denomina~ao de Rio de Sao Francisco. Alem desses cursos

d'agua mais importantes, ha diversos outros que nascem na pro

pria planicie e chegam ao rio de Sao Francisco mais ao suI, ja

na parte mais larga, que recebe 0 nome de Baia de Babitonga, e

no Canal do Linguado, bra~o de mar entre a ilha de Sao Francisco

e 0 continente, ao sul da bala. Entre esses rios destacam-se 0

rio Cachoeira, a cuja margem direita foi fundada a cidade de
Joinville.

A ilha de Sao Francisco resultou da liga~ao de diversas i

Ihotas pela a~ao construtiva do mar, apes a transgressao marinha

que afogou 0 modelado, distinguindo-se a area de morros a oeste,

como Morro Grande (315 m), Morro das Laranjeira (303 m), Morroda

Cruz (281 m), Morro da Jacutinga (178 m), Morro da Palha (147 m)

e morretes de cerca de 20 m que chegam ao conjunto de eleva~oes

em que se apoia a cidade de Sao Francisco do SuI (Morro do Pao

de A~iicar, com 180 m, e outros mais baiXos). A planlcie e es

treita na face da ilha voltada para 0 rio de Sao Francisco (en

tre a ilha e a PenInsula do Sal). As pontas rochosas marcam 0

contorno da ilha, salientando-se 0 cabo Jao Dias, Morro da Bana

na, pontas da Ensea~" da Prainha, Alta, dos Morretes. Beneval

de Oliveira escreve: ~ssim, os pontos rochosos isolados que

constituiam pr1mitivamente pequenas ilhas passaram a unir-se a

custa da sedimenta~ao marinha colmatada de extensos len~ois de

areia e, ainda mais recentemente, em alguns locais, per depOsi

tos paludais de mangue" (Oliveira, 1960:162). Este autor aSB1m

descreve 0 processo de forma~ao da ilha de Sao Francisco do SuI:

"As massas rochosas que a compSem em forma de morros foram pe-
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quenas ilhas primitivas e atualmente se acham ligadas umas as

outras por len~ois de areia, e areasbrejosas. 0 maci~o rochoso
da ponta da Enseada bern como os chamados Morretes da Praia Gran

de foram, sern duvida alguma, os pontos de apoio mais recentes
para a formayao da restinga em cujo interior se espelham as a
guas salobras das lagoas Capivari e AcaraI captadas ao mar e ern

vias de entulhament~" (Oliveira, 1960, loc.cit.).

A area a leste da cidade de J6inville caracteriza-se pela
planlcie, em grande parte alagada, onde surgern rios desse ambi
ente. Ao norte do rio Cachoeira ha 0 rio Iririo-Mirim e 0 rio'

Comprido, ern cujas margens ha bairros desse centro urbano. Ao
suI, os rios Santinho, Velho e Riacho. ps primeiros desaguern em
banhados nos quais correm riosque nascem no proprio terrene a

lagadiyo e, como os demais rios, se lanyam no brayo de mar. Ha
rios desses que ligam dois brayos de mar e isolam terrenos bai

xos que formam ilhas, como na foz do lririo-Mirim, onde se en
contram a ilha da Vaca e, ao suI, a ilha Espinheiro. Ao suI da

lagoa Saguayu, 0 rio liga-a ao canal do Boqueirao, originando a
ilha ern que se eleva 0 Morro do Amaral (41 m). A existencia de
morros isolados no meio dos banhados e urn dos trayos a ressal
tar no relevo da area de Joinville.

A Serra de Jaragua e 0 divisor de aguas entre os rios Ita

pocu e ItajaI-A~u. Esta denominayao foi dada ao trecho em que
a SC-32 Blurnenau-Jaragua atravessava esse divisor. Esse trecho
tern inlcio entre 0 rio da Luz (bacia do Itapocu) e 0 rio Ada (ba
cia do ItajaI-Ayu) com a altitude de 600 m e que continua para

NE no mesmo divisor, 0 que Ihe da a direyao NE-SW. 0 trecho a
oeste, de direyao NW-SE, resultado da erosao do rio Itapocu de
urn lado e do rio Palmeiras do outro, em terreno sedimentar, vem

sendo assim chamado em virtude da extensao, a ele, da denomina
yao dada a leste.

A drenagem do rio Itapocu, segundo Almeida, "deve-se clara

mente a menor resistencia oferecida pelas rochas gnaIssicas ar
queozoicas frente aos granites das serras de Jaragua e do Mar,

esta Ultima protegida em seus altos pelas lavas riollticas do

planalto de Campo Alegre" (Almeida, 1952:23).

Ao suI do rio Itapocu, excetuando-se a Serra de Jaragua, MO
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ha relevo de dire9ao NE-SW. 0 divisor de aguas entre os rios

Itapocu e ItajaI-A9u e de tra9ado irregular, talvez devido a
captura do rio Itoupava Regia, que pertenceria a bacia do rio
Luiz Alves, pelo rio Massaranduba. Nesse divisor distingue-se 0
Morro dos Monos (500 m).

A planicie atravessada pelo baixo curso do rio Itapocu de

saparece apos a foz desse rio, alcan9ando ainda 0 rio Pi9arras,
que desemboca na cidade do mesmo nome. AI se encontra 0 Morro

da Penha (200 m) com as pontas da Penha, do Vigia, da Estrela e

Negra, e ao suI, a foz do rio ItajaI.

o ri~ ItajaI-A9u e curso de dire9ao geral E-W ate a foz do
rib. Mulde. ~principal afluente nesse trecho, na vertente nor
te, e 0 rio Luiz Alves, cujo curso tem tra9ado que se aproxima
de circunferencia em torno do Morro Ball (870 m). 0 morro da Ca
rolina (750 m) salienta-sena mesma area. Dessemorro para oeste

os afluentes do rio ItajaI-A9u, nessa margem, tern dire9ao N-S:
rios Belch1or,Itoupava, Texto e Mulde.

o espa90 entre 0 rio Mulde e a Serra da Moema e ocupado pela
bacia do rio do Cedro, separada, em parte, da do rio ItajaI-A9u
por divisor de aguas de que descem, para este rio, pequenos tri
butarios, como rib. Sao Domingos, rib. Guarianas, rib. S. Paulo,
rib. Morto e outras mais (Fig. 24).0 rio do Cedro, ate a foz do
rib. Ada, que nasce na Serra de Jaragua, tem curso de dire9ao N
S. ApCs essa confluencia, 0 rio do Cedro, bem como 0 seu aflu
ente rio Benedito, tern dir~iio NW-SE, ista i, sao paralelos aos
rios ItajaI do Norte e ItajaI d'Oeste. 0 manto sed1mentar, nesta
bacia, ocupa as altitudes de 500 m para cima, descendo a meno
res altitudes nas imedia90es do rio Benedito, porem mantendo-as
quando 0 rio do Cedro e seu tributario passaro a correr sobre se
dimentos em seus altos cursos e no divisor entre eles, sedimen
tos contInuos desde a Serra da Moema e da Serra do Rio Preto.

3.3. Sub-RegfJio cenao-lllorte (Fig. 25)

A vertente norte do maci90 que se estende da Serra da Boa
Vista ao Morro Cambirela,em frente a ilha de Santa Catarina,e 0
limite suI da Sub-Regiao Centro-Norte, que oome~a no rio Ita-
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jal-A¥u (Fig. 26). Geograficamente, as serras litoraneas carac

terizam esta sub-regiiiio. "As Serras Litoraneas sao dorsais de
estrutura complexa, maturamente dissecadas, de dire¥ao predomi
nantemente nordeste (Serra de Itaja!, Serra do Tijucas, Serra
do Pinheiral). Entre essas dorsais correm vales pelos quais flui
a drenagem mais importante em busca do Atlantico" (Schultz Jr.

e Albuquerque, 1969:11). As rochasai existentes sao definidas
como Complexo Migmatico, Complexo Brusque, Grupo Itajai(Scheibe,

1986: 12-19) •

Incluem-se no Grupo Itaja! a Suite Granltica Postectonica,
representada por corpos graniticos intrusivos tardi e pas-tecto

nicos. "Corresponde a Suite Intrusiva Guabiruba (Trainini et

al., 1978) e e representada pelos granitos do mesmo nome intru
sivos no Complexo Brusque e no proprio Valsungana, bem como por
urn grande nGmero de intrusoes no Complexo Migmatico meridional,

de que 0 granito Tabuleiro seria 0 representante tipico· (Schei

be, 1986:18-19)1 e a Suite Granltica Anorogenica, de que fazern
parte os corpos gran!ticos Subida, Corupa, Piral e Dona Fran
cisea, intrusivos no embasamento antigo do nordeste do Estado

(Scheibe, 1986:10c. cit.).

A Serra do Itajai, no divisor de aguas entre os rios Ita

jai-A¥u e Itaja!-Mirim, liga-se a Serra dos Faxinais na area em
que permanece a cobertura sedimentar. Com a altitude de 900 e

pouco mais de 1000 m, e baixando rapidamente a NE das cabecei
ras do rio Encano (a£luente do rio Itajal-A¥u), passa a receber
nomes locais como Serra da Varzinha (600 m), Serra da Bateia
(200 m) e apresentar pontos salientes como 0 Alto Gasparinho

(570 m), Boa Vista (385 m) e muitos outros morros que nela se

distinguern. Na Serra do Itajal assinala-se, ao suI da cidade
de Blurnenau, 0 Morro Spitzkopf (950 m).

o rio Itajal-Mirim nasce na Serra dos Faxinais a 1000 m de
altitude. Sua alta bacia esta em terrenos sedimentares, corren
do sobre rochas do Complexo Brusque a jusante de Salseiro, area

em que as serras sao de sedimentos gondwanicos, onde se distin

gue 0 Morro do Blink (700 m). 0 rio Itaja!-Mirim tern seu curso

na d1re~ao NE-SW, atraves de saltos e corredeiras. Somente a

partir da cidade de Brusque deixa de ter interrup¥oes ern seu

perfil longitudinal, mantendo-se abaixo da altitude de 100 m
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desde a foz do rib. do auro.

A Serra do Tijucas, divisor de aguas entre as bacias dos

rios Tijucas e Itajai-Mirim, tem, igualmente, a dire~ao geral
NE-SW, com seu alto curso em terrenos sedimentares na Serra dos
Faxinais, mas enquanto 0 rio Itajai-Mirim chega aos terrenos do
Complexo Brusque na altitude de 300 m, 0 rio do Bra~o (formador

do rio Tijucasl alcan~a os mesmos terrenos a pouco menos de 500
m de altitude. Na serra, os sedimentos atingem mais a leste, as

proximidades das cabeceiras do rib. Capivaras, depois de descer
da altitude de 800 m. A Serra do Tijucas, para leste, passa a

ter nomes locais, como Serra da Limeira (500 ml, Serra do Gaviao
(700 ml, Serra do Cantagalo (500 ml etc. Ao sul, as serras das
Congonhas (8~ ml, do Major (800 ml e da Dona (503 ml limitam a
bacia do rio Tijucas, cujos formadores sao os rios do Bra~o e

Engano. A grande planicie do baixo Tijucas tem inicio ainda no
rio do Bra~o, a jusante de Nova Trento, mas os sedimentos qua
ternarios ja acompanham este rio a montante dessa cidade, e no
rio Engano, desde a foz do rio Garcia.

As bacias dos rios Bigua~u, Serraria, Maruim e Cubatao dre

nam terrenos do Complexo Migmatico, constituido, principalmente,
de granitos, gnaisses e migmatitos.

a rio Bigua~u nasce na Serra de Angelina ou das Congonhas,

e a planicie de sua foz chega. a· 20 kIn rio acima. Na margem es
querda 0 seu afluente principal e 0 rio Tres Riachos, que nasce
na Serra do Major, porem na margem direita nao tern tributario

importante. A vertente sul da Serra Santa Filomena (800 ml, di
viSor de aguas entre os rios Bigua~u e Maruim, da mesma forma
que a vertente norte tambem nao possu! curso d' agua que se des
taque. a rio Maruim somente vai ter tributario maior ern seu bai

xo curso, 0 rio Forquilha, e a montante, no seu cu~so medio, 0

pequeno rio da Colonia Santana.

a rio Cubatao e seus afluentes Bugres, Sao Miguel e Novo nas

cern na serra de Rancho Queimado (700 ml. Seus afluentes da mar

gem esquerda, rios Caldas do Norte, Vargern, Cova Funda nascem
na Serra de Maruim, divisor de aguas entre os rios Cubatao e

Maruim, e os da margern direita, de que somente se destaca 0 rio

Vargern do Cedro, banham a vertente norte da Serra do Tabuleiro
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(1400 m). A vertente leste da Serra do Tabuleiro e drenada per

pequenos rios que desembocam diretamente no Oceano.

Os rios ao suI da bacia do rio Tijucas tem direQao geral
E-W, com exceQao de rios secundarios, de direQao NE-SW, como 0

rio Vargem do Cedro. Em toda a area sao nurnerosos os sistemas

de falhas. Schultz e Albuquerque escrevem: "por outro lado~

tata-se que 0 sistema de fraturas de direQao aproximadamente N
S, francamente dominante ao sul do grau (280

), nas quadrlculas

acima referidas (Quadrlculas de Tubarao, Laguna e Rio do SuI)

e que apresenta urn sistema subordinado de direQao N50o _600 E,per
de sua expressao na porQao da area em estudo, em detrimento de
urn dense sistema de direQao N400 -500 E, que se mostra mais de
senvolvido a medida que se aproxima do norte da quadrlcula. A
zona em que se teria dado a transiQao entre os dois sistemas
estaria no nucleo da Ser~a do Tabuleiro, que funcionaria como
urn vertice das direQoes dos esforQos, 0 que em parte explica 0

intenso fraturamento a que foram sujeitas as rochas que com
poem aquela serra" (1969:41).

o litoral catarinense apresenta indlcios de submersao, mas
tambem provas de emersao recente, como reconhece Almeida- (1952:

16). Nao examinarernos esses casos, mas como fizemos ao tratar
do litoral da Sub-Regiao Setentrional, indicaremos, suscinta
mente, os acidentes notaveis na margem continental.

A costa ao suI da foz do rio ItajaI-AQu apresenta acidentes
geograficos que sao espigoes das serras que chegam ao mar. Ao
contrario da area ao norte, em que os morros da costa sao iso
lados, na parte mais ao suI e comum sua uniao com 0 sistema
orograficoque vem do oeste. As pontas Atalaia, seguida da
praia de Cab8Qudas, a penta do Farol, e tomando a direQao N-S,
a praia Brava; ao suI, a ponta da preguiQa, seguida da praia de
Camboriu; a ponta das Laranjeiras e depois a praia das Laran
jeiras; ponta das Taquaras, a praia das Taquarinhas e a ponta
das Pedras ligam-se as projeQoes da Serra do Tijucas ate a cos
ta. A estas pontas segue-se a planlcie dos rios Pereque e Santa
Luzia, com a largura de 6 km, limitada a leste pelo pequeno ma
ciQo do Porto Belo, isolado do sistema de serras a oeste,
com 0 Morro Santa Luzia (438 m) e outros picos ·eleva-

52



dos, e terminado, junto ao mar, pelas pontas do Araujo, Caixa

d'AyO, Estaleiro, Porto Belo, Meio, Bombas, etc., e as praias de

Bombas do Canto Grande, do Cantinho, do Cardoso e da Lagoa,alem

das enseadas dos Zimbros, Porto Belo eBombas. Este maciyi tem
ainda ao suI a praia Triste, a Ponta Grande e a Ponta de Santa

Luzia (Fig. 27).

Ilhas diversas aparecem na area de Porto Belo.

de Porto Belo tern a ilha de Joao da Cunha, com morro

tros de altura, em frente a ponta do Araujol a leste

das Bombas, a ilha das GaleSl em frente a ponta Duas
ilha Pedra da Cruz.

A enseada

de 58 me

da enseada

Irmas, a

A enseada de Zimbros, compreendida entre a ponta de Zimbros

e a ponta Grande, faz parte da baia de Tijucas, onde desemboca

o rio Tijucas. Para Trainini et a1., "0 rio Tijucas mostra urn

sistema deltaico de pequeno a medio porte com a area de 40 km2,

em que todos os sedimentos depositados pelo rio na sua foz sao

retrabalhados, havendo apenas urn pequeno armazenamento de arei

as de depositos de barreiras de foz de rio (mouth barriers bars).

2 urn tipo de sistema deltaico em que predomina a ayao de ondas,

evidenciado pelo grande desenvolvimento da linha de costa" (1978:

120). Ao suI fica a enseada de Ganchos, na qual se lanya 0 rio

Inferninho, que nasce na Serra do Major. Este rio atravessa a

extensa planicie que acompanha 0 litoral desde a foz do rio Ti
jucas ate a foz do rio Tijuquinhas na baia de Sao Miguel. Para

Trainini et a1., 0 rio Inferninho e urna p1anicie de mares em
frente detaica sobre a baia. "Esta planicie com area proxima de
20 qUi1ometros quadrados apresenta flora, fauna e sedimentos

caracteristicos de mangue, contendo canais anastomosados perio

dicamente invadidos pelas mares. Com a construyao .de dois ca

nais de drenagem ficou quebrada a dinamica deposicional que

caracterizaria urn sistema deltaico high-destructive tide-domina

ted (1978:121).

A I1ha de Santa Catarina tern 52 km ge comprimento por 17 km

em sua parte mais 1arga, ao norte, reduzida, a6 suI, a menos

de 5 km. Distinguem-se nela diversos maciyos isolados uni.dos

por planicies:

I - a serra entre a Vargem do Born Jesus ao norte e a
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nicie do rio Tavares ao sul; e 0 maior desses conjuntos monta
nhosos, nele estando localizada a cidade de Florianopolis, em
area colinosa ao sope do morro do Antao ou da Cruz (285 m); 0
morro mais alto desta serra e 0 morro da Lagoa (493 m);

II - serra situada ao sul da planicie do rio Tavares, atin
gindo a extremidade meridiOnal da ilha; nessa area esta 0 ponto
culminante da ilha, 0 morro do Ribeirao ·(519 m)1

III - area rochosa ao norte, que termina na ponta da Laje

e na ponta das Canas1

IV - area situada entre a baixada do rio papaquara e 0 mar,

tendo a leste a praia de Canasvieiras e a oeste a de Jurere;

V - area em que se localiza a Ponta Grossa, no nordeste da

ilha;

VI - Tapera, em que se situa a ponta da Caiacanga-Mirim;

VII - morro do Santinho (195 m), no extremo sul de praiados
Ingleses, em que fica a ponta do Bracelos1

VIII - morro das Aranhas (258 m), tendo a leste a ponta das

Aranhas;

IX - morro daGalheta (198 m), com a ponta da Galheta,ponta

do Ca~ador e Ponta do Meio;

X - morro do Gravata (154 m), com a ponta do Gravata e a

ponta do Retiro;

XI - morro das Pedras (60 m);

XII - morro de Matadeiro (289 m) e morro do Cocuruto (200 m),

com a ponta do Quebra Remos e a ponta do Marisco.

As rochas destas serras e morros saO as do complexo miqma
tico, com intrusoes de riolitos que, conforme Schulz Jr. et al.,

"tem tambem importante ocorrencia ria Ilha de Santa Catarina,
onde podem ser encontrados nas proximidades de Pantano do SuI,
no Morro da Cruz e no Morro Costa da Lagoa, alem de diques que

cortam as rochas mais antigas da ilha em diversos 10cais"(1970:

34). Estes autores acentuam, ainda, a existencia de diques de
diabasio: lit, por outro lado, notavel que a quase i:otaJ.idade

destes diques sejam encontrados junto ao litoral, fato que se

verifica inclusive na Ilha de Santa Catarina, onde somente a
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costa oriental apresenta-se cortada pelos corpos tabulares ·ba

sicos. 0 condicionamento geologico que permitiu esta intrusao

preferencial, este verdadeiro enxame de diques costeiros, e al
go que ainda escapa a obserVa9ao dos autores n (Schulz Jr. et
al., ob.cit.:36).

Schulz Jr. et al. salientam ainda as dunas da ilha. nNa re

giao nordeste da Ilha de Santa Catarina, proximo a Praia do

Santinho, sao encontrados campos de dunas que se apresentam fi
xas ou em vias de fixa9aO. Estas dunas, formadas por areias fi

nas retrabalhadas pelo vento, possuem formas em lIngua ou bar
canas, podendo-se delas inferir que os ventos predominantes sao
os nordeste e norte. Igualmente certas.lInguas de areia na Ilha
de Santa Catarina indicam uma maior intensidade dos ventos nor
te e nordeste. Dunas sao tambem ocorrentes ao sul da Ilha, na
zona da Praia do Campech~. Apresentam normalmente estratifica
9aO cruzada e 'ripple marks' (Ob.cit.:39). Estes autores indi
cam que as deposi90es marinhas podem incluir areais negras il
menIticas e magnetIticas, em estreita associa9ao com diques de
diabasio, dos quais derivam (loc. cit.).

Duas lagoas distinguem-se na ilha de Santa Catarina, na re
giao leste. A principal e a Lagoa da Concei9ao, com 12 km de
comprimento por 2,5 km na parte mais larga. Ao suI situa-se a
Lagoa do Peri, que mede 3,7 km de comprimento e 1,8 km em sua
maior largura.

A ilha de Santa Catarina f01 construIda pe1a a9ao do mar
que reuniu diversas i1hotas, antigos picos que ficaram isola
dos com a transgressao marinha. Vieira da Rosa que estudou, de
ta1hadamente, a constitui9ao fIsica dessa i1ha, aponta as i1has
que assim foram unidas e os diferentes processos que a consoli
daram (Rosa, Capitao Jose Vieira da, 1916).

~s estudos geologicos na zona 1este da Regiao do Litoral e
Encostas tem mostrado testemunhos de c1ima semi-arido no qua
ternario. Em Canhanduva (baixa bacia do rio ItajaI-Mirim) Biga
re11a e Salamuni identificaram sedimentos continentais do tipo
nbajada n (termo oriundo do relevo em c1ima arido do Mexico, que

significa 0 campo de deposi9aO de fragmentos rochosos dos sedi
mentos transportados). Estes estudos foram rea1izados em dife-
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rentes lugares da regiao, inclusive na ilha de Santa Catarina.

Exemplo e 0 do terreno na cidade Universitaria. Em terracos de

12 a 15 metros de altitude, suavemente inclinados de 29 a 49

para 0 norte, Bigarella e Salamuni verificaram sua origem por

sedimentacao continental, constituida de depositos pobremente
selecionados, compostos de areia granulosa com pequenos seixos

esparsos e matriz siltico-argilosa. "Alias escrevem Bigarella e

Salamuni (1981:186) - consideramos estes sedimentos de Trindade

como tendo sido depositados nurna fase de clima sub-Umido ou se

co, atraves de enxurradas em lencol, ocasionadas por chuvas tor

renciais pr6prias dessa natureza. Nesta fase climatica t~ve lu

gar urn processo de agradacao com desenvolvimento periferico de

urna pedimentacao embrionaria. 0 terrace encontra-se dissecado

junto as rochas cristalinas que the forneceram 0 material de

tritico·.

3.4. Sub-Reglao centro-Sul (Fig. 28)

o divisor de aquas entre as bacias dos rios Cubatao e Tuba

rao ao norte e a calha deste ultimo rio ao suI constituem os

limites da SUb-Regiao Centro-SuI. A area perde altitude de norte
para 0 suI. 0 arqueano, situado a altitudes de 1200 m a 1400 m

ao norte, esta, ao suI da sub-regiao, capeado por sedimentos re

centes, eis que se encontra abaixo do nivel do mar. Mesmo 0 are
nito de Botucatu, do Grupo Sao Bento, que somente aparece no.s

alcantilados de Serra Geral, comp5e os contrafortes dessa serra

na bacia do rio Ararangua.

Os grandes afluentes do rio Tubarao estao na area acima -fo

calizada. Sao os rios Braco do Norte e Capivari. A leste deste
ultimo, mas ja na parte em que e acentuada a descida para 0 suI,

o rio do Una drena 0 setor oriental deste conjunto, desaguando,

contudo, na lagoa Mirim. Todos apresentam direcao geral N-S.

o rio Braco do Norte nasce nos terrenos sedimentares da ver

tente meridional da Serra da Boa Vista, a 1000 m de altitude,

vertente em que, igualmente, tern suas cabeceiras diversos de

seus afluentes, alguns alcancando 0 nivel mals elevado dessa

chapada, de 1200 m, como 0 rio Povoamento e 0 rio Maracuja. Es-
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ses rios, logo abaixo dos peraus da Serra da Boa Vista, correm

em terrenos crista1inos do complexo migmatico. 0 rio Braco do

Norte, ao su1 de Anitapo1is, percorre trecho em rochas grani

toides sintetonicas (re1acionadas a suite intrusiva Pedras Gran
des DE Trainini et a1. 1978) vo1tando ao comp1exo migmatico ate

a foz no rio Tubarao. Seu vale desce da altitude de cerca de
1000 m a 600 m em 6 km, quando, entao, passa a ter perfil lon

gitudinal maissuave, ainda que interrompido por sa1tos e corre

deiras, mas vencendo os 500 m restantes de diferenca.de nive1

da sua foz em quase 80 km. Oeclives do mesmo tipo em seus altos

cursos e no restante de seus desenvo1vimentos possuem os rios

Capivari e Una.

Os af1uentes da margem ocidenta1 do rio Braco do Norte

Serrinha, Santo Antonio, Bugres, Pequeno, Capivaras, Meio, Pi

nheiros, Laranjeiras, Hipolito, Oratorio e outros mais nascem

nas encostas da Serra Geral, alguns no proprio p1analto basa1

tico, a mais de 1000 m de altitude, deixando entre e1es contra

"fortes da Serra Geral, nos quai·s predomina a direCao NW-SE. Os
contrafortes, com 0 cimo em forma de chapadas que se sucedem,

escu1pidas em rochas sedimentares do Grupo Passa Oois e Grupo

Sao Bento, chegam aos terrenos crista1inos em que os rios ja
possuem perfis logitudinais menos acidentados que na descidadas

encostas.

o rio Capivari nasce na altitude de 800 m, passando a ter

curso mais suave depois da altitude de 500 m, a que chega a
pouco mais de 3 km. 0 curso deste rio e muito perturbado por

sa1tos e corredeiras, mas chega a planicie quaternaria depois

de se desenvo1ver em terrenos do comp1exo migmatico, a cerca de

17 km a montante de sua foz no rio Tubarao. Entre 0 rio Capiva
ri e 0 rio Braco do Norte eleva-se a Serra de Anitapo1is, com

a altitude de 1000 m em terrenos de granitoides sintetonicos

(equiva1ente a suite intrusiva Pedras Grandes de Trainini2t
al., 1978) e depois continua ao suI em terrenos do comp1exo mig

matico. Abaixo de 500 m, a Serra de Anitapolis passa a ter no
mes 10cais.

o rio do Una nasce na altitude de 900 m em terrenos

complexo migmatico e neles corre ate entrar na planicie

ternaria, a 17 km da sua foz na 1agoa Mirim.
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A Serra do Tabuleiro, cuja altitude chega a 1400 m, encon

tra-se a leste do rio Capivari, constituindo 0 relevo oriental

do macico que tern in!cio na Serra da Boa Vista. 0 morro do Cam
birela, de 950 m de altitude, que domina a ba!a SuI da ilha de
Santa Catarina, pertence a esta serra. Os terrenos de granit6i

des postectonicos dominam 0 trecho mais elevado da Serra do Ta
buleiro, que, ao perder altitude, e de granitoides sintectoni
cos.

A continuacao, para 0 sUI, da Serra do Tabuleiro, e a Serra

do Capivari, divisor de aguas entre as bacias dos rios Capivari
e Una. Tendo inicialmente 1000 m de altitude, tambem a Serra
do Capivari passa a ter nomes particulares abaixo da altitude
de 500 m. A Serra do Capivari eleva-se em terrenos de granitoi
des sintectonicos, atingindo os granit6ides postectonicos e 0

complexo migmatico a menos de 600 m de altitude •.

A Serra do Una tern 900 m ao pe da Serra do Tabuleiro, e de

senvolvendo-se, em maior parte, em granitoides sintectonicos,
passa para granitoides postectonicos pouco antes de atingir a
plan!cie quaternaria.

A area das serras de Anitapolis, de Capivari, do Tabuleiro

e do Una foram capeados por sedimentos gondwanicos. A erosao
levada a efeito pelos rios destruiu essa cobertur.a, de que ain
da ha restos, como mostram Ferreira, que a esses testemunhos~

rna de ilhas no complexo cristalino (Ferreira, 1969:10) e Tei
xeira (1969:8). Os terrenos cristalinos possuem padrao complexo
de falhamentos. Ferreira escreve: "Estes falhamentos ocasiona
ram uma estrutura de blocos afundados alternados com blocos
ressaltados ou estaveis •••• 0 estilo tectonico e germanotipo,
nao ocorrendo dobramentos em nenhum local (Fereeira, ob.cit. p.
12). Segundo Teixeira, "0 diastrofismo do tipo german6tipo e
caracterizado principalmente por falhamento em blocos, tipo
I Horst I e I Graben I, atraves de movimentos predominanltemente ten

sionaisl nao ha movimentos ta~genciais nem formaCao de dobra-
- Imentos por compressao; formam-se fissuras e falhas abertas, fa-

voraveis a intrusao ignea" (Teixeira, ob.cit. p.19).

o mergulho da area do Tabuleiro para 0 suI e atribuldo, por
Beurlen e Martins, a "Sinclinal Torrense", posteriormente a de-
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ultimas.

Serra
Anita

duas

posicao dos sedimentos gondwanicos e sua inclinacao para SW. A
rede hidrografica ficou subordinada, em parte, as falhas origi
nadas por este fenomeno que atingiu a estrutura rIgida do escu

do pre-cambriano, e em parte a orientacao das camadas que com
binavam 0 declive original para SW com a tendencia do "sincli
naIl! (Beurlen e Martins, 1956). Erodidas as rochas sedimenta

res, os rios superimpuzeram-se as estruturas cristalina.

Os sedimentos gOndwanicos continuam, da encosta da
Geral para leste, ate a linha que uniria as cidades de
polis, Orleaes e Urussanga, linha mais irr~gular entre as

primeira~ cidades, mais proxima da reta entre as duas

o relevo dos terrenos gondwanicos ao suI da Serra da Boa
Vista e de chapadas drenadas por rios que descem da encosta do
planalto. Na base da Serra Geral 0 ravinamento e intenso, dando

origem a oont:rafortes, pouco s alientes ao norte, mas 0 e lemento
principal do relevo no sul da SUb-Regiao Sul (Fig. 29).

A Serra Geral e imponente. No Campo dos Padres chega a 1800

m. Leinz atribui as altitudes da Serra Geral aos efeitos de mo
vimentos isostaticos. Esse autor expoe que na orla da escarpa,
a espessura maxima dos basaltos situa-se na divisa RGS - Santa
Catarina, diminuindo para 0 norte e para 0 sul. Assim, a medida

que 0 tope do derrame ocupa posicao mais elevada ern relacao ao
nIvel do mar, a sua espessura e menor. 0 embasamento afundou
onde 0 derrame de lavas basalticas foi maior, sobrevindo 0 fa
Ihamento escalonar, resultando maior elevacaa sobre 0 nIvel do
mar onde a espessura dos basaltos e. me~or, como no Campo dos
Padres (Leinz, 1949:9).

3.5. A Sub-Regiao SuI (Fig. 30)

o rio Tubarao recebe este nome a partir da uniao dos rios
Rocinha e Bonito, ambos corn suas nascentes na Serra Geral, a
1400 m de altitude. t depois dessa confluencia que 0 rio Tuba
rao, a jusante da cidade de Orleaes, corre na area cristalina
do complexo migrnatico, entrando na plan!cie quaternaria a ju

sante da c1dade de TUbarao.

A bacia do rio Tubarao, de grande extensao na vertente nor-
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te, e, pelo contrario, de pequenos rios na vertente suI, onde 0

maior curso d'agua e 0 rio Palmeiras, de direcao E-W. 0 relevo
colinoso, de morros arredondados, em terrenos do complexo mig
matico e de granitoides sintectonicos, chegam ate 200 m de al
titude, mas vao a 500 m no divisor de aguas com a bacia do rio
Urussanga.

As bacias hidrograficas ao suI do rio TUbarao compoem-sedas
dos rios Ararangua, Urussanga e Mampituba, jun~ndo-se a eles

os das bacias das lagoas costeiras - Santa Marta, Garopaba e
Jaguaruna, ligadas a foz do rio Tubarao, e lagoas Cavera e Som

brio.

Os terrel10s sedimentares , ao suI do rio Tubarao, ocupam
maiores areas para leste, ao suI da cidade de Urussanga.

o rio Mae Luzia, principal formador do rio Ararangui, nasce
na Serra Geral a 1400 m de altitude, tomando depois a direcao
geral N-S, chegando, entao, a confluencia com 0 rio Itoupava,
quando ambos formam 0 rio Ararangua, em terrenos de sedimentos
recentes. 0 rio Mae Luzia desenvolve-se ao longo de falha que
Putzer (1955) considera afalha primordial da regiao. Este rio,
que corre em sedimentos gondwanicos e em grande parte em sils
de diabasio, entra em sedimentos quaternarios a jusante de Sao
Bento Baixo. Este rio tem numerosos tributarios a margem oci
dental,originarios da Serra Geral, e os espigOes, entre eles,
passam a ser extensos nessa bacia. Os contrafortes da Serra Ge
ral, ja em rochas do Grupo Passa DOUS, com direcao predominan
temente NW-SW, vao das altitudes de 1000 m a 200 m, em que do
minam as formas tabulares. Os ·sills· de diabasio tambem im
pOem-se na paisagem, como 0 Montanhio.

Os afluentes do rio Hie Luzia, como os do rio Itoupava,des
de 0 rio Amola Faca para 0 suI, marcam diferentes direoOes que
toma a Serra Geral. Nas cabeceiras do rio Mie Luzia a borda do
planalto tem direcio N-S, que se altera a partir das cabecei
ras do rio Morto, afastando-se a serra para oeste~ nova dire
cio, SW-NE ocorre nas nascentes do rio Rocinha, voltando a di
recio N-S nas cabeceiras do rio Retiro. Em toda esta linha e
visIvel 0 recuo do planalto atacado pela erosao, mas falhas
sub-paralelas a serra sao numerosas na regiio. ~ de se desta
car, em todo este trecho, notadamente ao suI, os •canons" que
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indentam a Serra Gera!. Segundo Putzer, esse "canons" tem a
mesma direcao das falhas regionais.

Os contrafortes da Serra Geral, que assinalamos desde a
Serra da Boa Vista para 0 sul, e que aumentam a partirdas nas

centes do rio Mae Luzia, fagmentam-se daf para 0 sul, na dire

cao NW-SW, em morros isolados. Inicialmente, essas projecoes
sao poucas, mas vao aumentando a medida que a planicie do rio
Mae Luzia e seus afluentes se alarga, e quando a Serra Geral se

afasta para oeste, os morros crescem em nUmero e a planicie qua
ternaria alcanca 0 sope da Serra Geral, principalmente na area
do rio das Pedras e do rio Mampituba.

Banhados, lagoas e dunas dominam no litoral da regiao sul.

Os cursos d'agua que descem as vertentes orientais da Serra
do Tabuleiro e da Serra do Una sao pequenos, mas ao chegarem
a planfcie espalham-se em largos banhados. 0 rio Massiambu, 0

rio da Madre e 0 rio Cachoeira sao exemplos. As lagoas, que co

mecam ao norte da cidade de Paulo Lopes, aumentam ao sul da
cidade de Garopaba, para alcancarem suas maiores dimensoes em
Laguna e ao sUl.

A acao construtora do mar fez a juncao da ponta da Faisca
a de Garopaba, permitindo a formaCao da lagoa de Siriui a uniao
da ponta de Garopaba a do Ouvidor deu lugar a lagoa de Garopa
ba, e ligaCao entre as pontas do Ouvidor e de Ibiraquera isolam
as aguas que formam a lagoa de Ibiraquera. A maior dessas mas
sas liquidas internas, dividida em lagoa Mirim e lagoa de Ima
rui, foi tambem conseqdencia da construcao de restingas que
uniram as pontas de Imbituba, Itapiruba, Gi e Laguna.

o territorio no sope das serras constituia, na zona de La
guna, area em parte peneplanada, segundo Pimienta (1960). A
transgressao marinha, que este autor considera a transgressao
flandriana, avancou sobre essa area deixando atras ilhotas, cu
jos flancos exibem, ainda, tracos dos desmantelamentos que as
isolou. Apos 0 avanco do mar," 0 aluvio~amento foi feito pelafar
macao da planfcie de restinga que uniu as ilhotas e isolou as

lagunasi pela deposiCao, na laguna, das aluvioes trazidas pelo

rio Tubarao, que antes eram dispersadas pela acao marinha, mas

que depois da construcao das restingas, devido sua protecao,for

maram 0 delta lagunar; finalmente pelas dunas, mais recentes
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que a planicie deltaica que cobre em parte, e que se estendeu
sobre a planicie de restinga (Pimienta, 1958:35-39), sendo as
sim tracada ~ evolucao do baixo rio Tubarao por Pimienta: "0
rio trocou, certamente, muitas vezes de le+to e ao suI do cur
so atual subsiste urn antigo trajeto localizado pelas lagunas
de Garopaba e Santa Marta. Na saida da laguna de Garopaba, 0

rio encontrava, alem disso, urn acesso direto para 0 mar, que se
colmatou sob 0 efeito das acoes marinhas, pelo desenvolvimento
do cordao litoral, encimado pela duna que se formou no altoda
sua praia. Existe ainda, na costa, urna zona de Menor resisten
cia, aberta no inverno de 1927, por urna tempestade excepcio

nal, que ventou de 9 a 16 de agosto. Depois dessa colmatagem,
o rio TUbara~ teve que mudar em direcao a Laguna, pois encon
trou 0 declive ao adotar urn trajeto mais direto para 0 norte.Na
parte mais recente do delta, perto da Laguna, ve-se que 0

acrescimo se efetua por ilhotas triangulares que nascem no cen
tro da foz em funcionamento e a qividem em dois bracos quando
ela aurnenta". 0 mecanismo desse crescimento p~r¢ce depender dos
regimes litoral fluviatil.Os ventos do quadrante suI, que ele
yam 0 nivel das aguas do mar, impedem as mares baixas, ao passp
que os ventos do nordeste, que alternam com os do suI, produzem
baixa de nivel e imp¢dem as mares altas. Resulta dai que as
lagunas recebem agua por ocasiao dos ventos do suI, e a perdem
quando sopram os ventos do nordeste, "e isso tanto mais quanta
os ventos do 11Qrdeste produzem urna forte corrente nas tres gran

des lagunas" (Pimienta, 1958:37).

As pontas rochosas terminam no cabo de Santa Marta, ao suI
de Laguna. Dai para 0 suI e a costa retilinea, a grande restin
ga que se liga a Torres (Rio Grande do SuI}. As lagoas i
soladas por essa restinga sao nurnerosas, sobressaindo-se, por
suas dimensoes, as de Cavera e Sombrio.

A rede de falhas da regiao atinge tambem a orla maritima.
Pimienta considera "que a posicao da costa em si mesm~ e de
terminada pela desagregacao de urna falha" (pimienta, 1958:13),
identificando-a em Torres e em Morro dos Conventos. Esse morro,
e, ao suI, 0 morro Agudo sao delimitados por falhas paralelas,
e, segundo Pimienta, urn pouco isolado e proximo ao mar, que re
presenta a continuacao das camadas de arenito que formam os
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outros dois morros, e delimitado e sobrelevado pelas falhas des

sa rede.Nesse pico, Pimienta constata 0 ~eavivamento recente

dessas falhas (1958:15).

A sedimentacao marinha limita-se, no suI catarinense, a es

treita faixa ao longo da costa. A larga plan!cie quaternaria,em

grande parte alagada, e constitu!da de sedimentos continentais

- aluvioes e coluvios.

AS aguas que, ao suI do rio das Pedras, vao para 0 rio Mam

pituba, descem da Serra Geral. Sao, entre outros, os rios Leao,

Cacheira, Tres lrmaos,Malacara ou Macaco, que desembocam no rio

Canoas, rio que se origina, na plan!cie, do proprio rio Mampi
tuba, e ao qual volta adiante, seguindo· para leste em direcao

ao mar. Ao suI do rio das Pedras, os contrafortes da Serra Ge

ral avancam bastante para leste, fragmentando-se em morros iso
lados, em geral de rochas do grupo Passa Oois.
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