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1. IDqodu~ao

A regiao suI de Santa Catarina (fig. 1), e 0 objeto de in

vestigayao deste trabalho, atraves do levantamento e classifica

yao dos recursos turisticos, dentro de uma perspectiva ambien

tal. Desta forma salienta-se a importancia de tres conceitos ba

sicos que aliceryam e orientam 0 desenvolvimento da pesquisa: a)

Classificayao: segundo Grigg (1974, p. 40) definida como "agru-

pamento dos objetos em classes com fundamento em alguma seme-

Ihanya, quer de suas propriedades, quer de suas relayoes"; b)

Ambiente: definido por Xavier da Silva (in Coelho, 1979, p. 1),

como "conjunto estrublrado de caracteristicas naturais e socio

economicas, organizado em area que, em conseq~encia, tern limites

mapeaveis, ligayoes funcionais identificaveis entre suas partes

componentes e seu exterior; c) Turismo: segundo Mclntoch (in Li

ma Filho, 1973, p. 78), concebido e definido como "soma total

dos recursos naturais, humanos e financeiros, aplicados a movi

mentayao de viajantes do seu local de residencia, com a finali

dade outra que nao simplesmente trabalhar e retornar a residen

cia".

* Condensado de: "CZassificacao, AmbientaZ do SuZ Catarinense para fins tu
r{sticos", dis~rtacao de Mestrado defendida junto ao Programa de R6s
Graauacao em Geografia da UFRJ. pp.215. 1981-
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Se recursos naturais, humanos e economicos sao os elemen

tos basicos para a efetiva~ao do turismo, sao tambem caracterIs

ticas componentes de urn ambiente e podem constituir-se em ele

mentos definidores de semelhan~as geradoras de categorias, ou

seja, podem constituir a base para uma classifica~ao ambiental.

Dentre estas caracterIsticas, investigaram-se neste traba

Iho recursos naturais e economicos, constituintes da infra-estru

tura basica regional, pois era do interesse localizar areas tu

risticas e, paralelamente, gerar informa~oes que possam ser in

dicativas do nlvel de explora~ao do turismo local.

Fica de pronto 0 reconhecimento que esta e, apenas, uma

etapa do planejamento do usc de uma area, que deve ser seguida

por outras, tais como: estudos economicos da area, estudos mais

especificos sobre a infra-estrutura, oferta e procura turIstica

em areas de origem dos visitantes.

Com rela~ao a area, cumpre mencionar a existencia de asso

cia~oes regionais de turismo, "criadas, com 0 objetivo de melhor

dimensionar as potencialidades turIsticas dos municlpios da re

giao, aproximando e adensando os recursos humanos e materiais

necessarios a sua dinamiza~ao" (Brasil, Sudesul. 1976, p. 156).

o mesmo documento menciona, mais adiante: "se essas associa90es

estao distantes da concretiza9ao das metas, sao uma tentativa

valida de integra~ao e multiplica9ao de recursos e esfor90s" (p.

156, op. cit.).

Desta forma 0 conhecimento previo da existencia de recur

sos turisticos no suI do estado de Santa Catarina, associado ao

interesse pelo aproveitamento dos mesmos, por parte de orgaos da

administra9ao publica e privada, motivaram a execu9ao do traba

Iho, com 0 proposito de contribuir no planejamento e desenvolvi

mento fisico, economico e social da regiao.

o trabalho teve seu desenvolvimento fundamentado nos se

guintes objetivos:

19 - Identificar ambientes naturais favoraveis a implanta

qao e ao desenvolvimento turIstico, atraves de tecnica

classificatoria aplicada as variaveis naturais;

29 - Determinar, com base na aplicaqao da me sma tecnica,

para 0 conjunto das variaveis de infra-estrutura, 0
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nlvel destes recursos nos ambientes identificados;

39 - Fornecer subsidios, atraves do confronto destas duas

classifica~oes, a implanta~ao, intensifica~ao e expan

sao das atividades de turismo nos ambientes classifi

cados, de modo a terem urn aproveitamento de seu poten

cial turIstico, adequado com a realidade ambiental.

2. Considerac;raes MetodolOgicas

A pratica da atividade turistica e resultante da ocorren

cia de diferenci.a~ao de areas, basicamente fundamentada nos as

pectos naturais e tendo a eles associada a necessidade de uma

infra-estrutura minima. Tal raciocinio concorreu para que 0 tra

balho fosse norteado pelo seguintes pressupostos: a) Atraves de

urna analise classificatoria, aplicada separadamente para dois

conjuntos de variaveis - naturais e de infra-estrutura - e pos

sivel a identifica~ao de ambientes favoraveis a implanta~ao e

desenvolvimento turistico; b) Embora grande numero de variaveis

naturais. possa ser objeto de urn unico esquema de classifica~ao,

e possivel estabelecer diferentes tipos de ambientes turisticos,

individualizados pela ocorrencia de variaveis mais representati

vas.

2.1. Unidades ExperiJDentais

o trabalho foi desenvolvido com base na divisao da area em

unidades de area de 2 km por 2 km (4 km2 ), resultado de varios

testes, baseados nas variaveis selecionadas e aplicadas sobre

cartas topograficas, divididas em unidades de area de tarnanhos

diferentes. Este tamanho revelou urn nivel de diferencia~ao de

areas compativel com a realidade ambiental, permitindo identi

fica~ao de tipos de uso ambiental, em carater regional, sem de

talhamentos excessivos.

Compoe 0 total da area urn conjunto de 2.153 unidades expe

rirnentais.
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2.2. Tecnica de Gera~ao de Classes - Curva ABC

A fim de obter-se uma classificavao indicadora do

cia1 turistico e de infra-estrutura, aplicou-se a tecnica

curva ABC, que gera classes de unidades experimentais em

da media das variaveis ocorrentes em cada unidade.

poten

da

fun¥ao

Esta tecnica e largamente uti lizada na area economico-ad

ministrativa e tern como objetivo, classificar itens (objetos)

pela sua importancia, pois em determinada situa¥ao alguns itens

tern prioridade sobre outros e deste modo justificam tratamentos

diferenciados.

A defini¥ao das classes A, B e C, para variaveis naturais

e de infra-estrutura, foi fun¥ao da importancia turistica e os

limites das classes, obedecem urn criterio de porcentagens de

acordo tambem com a importancia das unidades, conforme teste em

folhas que se tornaram 0 padrao de estabelecimento de classes.

Posteriormente foi efetuada uma combina¥ao das classes geradas

pelas variaveis naturais e de infra-estrutura. Desta combina¥ao

resultaram nove grupos discriminados da seguinte forma: A/A.,

A/B, A/C, B/A, B/B, B/C, CIA, C/B e C/C, onde a primeira letra

indica a que classe pertence a unidade experimental, em termos

das suas variaveis naturais, e a segunda indica a classe desta

mesma unidade com rela¥ao as variaveis de infra-estrutura.

Atraves do estabelecimento das classes, obtem-se uma clas

sifica¥ao das unidades em fun¥ao de seu potencial turistico na

tural e pelo mesmo procedimento, obtem-se 0 nivel de infra-es

trutura para as mesrnas unidades de area. Uma analise comparativa

dessas duas hierarquiza¥oes permite inferencias quanto ao rnanejo

arnbiental desejavel para a regiao ou para cada uma das unidades

cornponentes da mesma.

2.3. Variiiveis

A execu¥ao da pesquisa apoiou-se na mensuravao de 17 va

riaveis, que forarn representadas nurnericamente em uma escala de

0,0 a 1,0, com 0 objetivo de apoiar a pesquisa em tecnicas esta

tisticas quantificaveis. Das var~aveis, nove sao caracterizadas

como naturais (praia, duna, condi¥ao hidrografica, relevo, morro

isolado, vegeta¥ao, agua termal e/ou mineral, area com condi¥ao
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Estes adensamentos sao

faixa intermediaria, entre 0

nidos como areas possuidoras

infra-estrutura e ainda, como

natural para esporte aqu;iti('"() e/ou pesca e terreno seco) e ex

pressam, de algum modo, lm ~otencial turistico. As oito seguintes

(rodovias, ferrovias, aeroporto, camping, hotel, cidade,telefone

e energia eletrica) sao variaveis consideradas como de apoio e

representam a infra-estrutura basica existente nas unidades ex
perimentais.

3. Classifica~aoAmbiental

A combina9ao entre as classes de unidades experimentais,ob

tidas pelas variaveis naturais e de infra-estrutura, possibilita

a visualiza9ao em ambito regional da distribui9ao espacial dos

ambientes identificados (fig. 2). Tal distribui9ao acha-se dis

posta de modo concentrado, ou seja, mostrando areas onde se ob

serva urn maior adensamento dos ambientes identificados, com ex

ce9ao do ambiente C/C que corresponde a maior parte da area.

verificados ao lange da costa e na

litoral e a serra e podem ser defi

de caracteristicas naturais OU de

areas onde estas duas caracteris-

ticas se apresentam congregadas. Ao lange do litoral os adensa

mentos mais significativos ocorrem em torno da cidade de Laguna,

Imbituba, Ararangua e na localidade de Rincao. No interior, con

centra90es sao observadas junto as cidades de Criciuma, Tubarao,

Bra90 do Norte e Gravatal.

4. COnsidera~Oes Finais

o presente estudo, desenvolvido em vista de propositos

turisticos para a reg~ao suI do estado de Santa Catarina, permi

te as seguintes conclusoes:

1. Da classifica9ao efetuada, resultaram nove arnbientes,

diferenciados pelo potencial turistico natural e/ou pe

10 nivel de infra-estrutura existente. A area em apre

90, embora com urn potencial turistico natural de rele

vante importancia, carece, como urn todo, de infra-es

trutura basica que permite 0 aproveitamento generaliza

do destes ambientes. Entretanto, existem alguns locais

onde a atividade turistica e favorecida (ambientes A/A,
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B/A e parte dos ambientes A/B e B/B).

2. Areas dos ambientes A/B, B/B e principalmente os ambi

entes A/C e B/C, devem ser preservados e somente explo

rados na medida em que 0 desenvolvimento socio-econo

mico da regiao exigir. Para tanto, devem ser objeto

de ampla planifica~ao, a fim de que a ocupa~ao nao seja

causadora de desequillbrios ecologicos.

3. Nas areas do litoral as variaveis naturais que mais con

tribuem na defini~ao dos ambientesA e B sao "praia" e

"condi~ao hidrografica" na categoria "lagoa", caracte

rizando-os como ambiente praiano, ambiente lacustre ou,

ambiente praiano-Iacustre.

4. 0 arnbiente natural B, nas unidades experimentais do in

terior, e definido ern fun~ao da variavel "agua termal

e/ou mineral".

5. Entre as unidades experimentais classificadas como C,

corn base nas variaveis naturais, podem ser selecionadas

areas corn caracterIsticas posslveis de explora~ao. Es

tas areas exigem, porem, maiores investimentos de re

cursos. 0 caso mais especlfico refere-se as areas de

serra, que poderao vir a ser exploradas como estancias

de descanso, uma vez, que possuem clima favoravel e

dispoem de grande beleza paisagIstica.

6. 0 niirnero de variavets naturals ocorrentes no literal e superior

ao niirnero de variaveis passlveis de ocorrer nas demais

areas. Em vista disso, sugere-se que outras variaveis,

compoder turIstico, sejam consideradas em futuros tra

balhos dessa natureza. Entre estas variaveis, como exem-

plo, citam-se: parques e/ou reservas florestais, ca-

choeiras e/ou cascatas, micro-climas, fauna e outras

aqui nao forarn consideradas devido a falta de documen

tos informativos disponlveis.

7. Sugere-se tambem que variaveis de cunho historico-cul

tural sejam incluldas em pesquisas sobre ambientes tu

rIsticos. Laguna, por exemplo, apareceria com a rele

vancia que merece. A deficiencia de informa~oes sobre

atrativos historicos das outras areas for~aria a pre

sente investiga~ao a dispender excessive esfor~o e re-
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cursos que nao eram disponiveis. Certamente, outras

investigal¥'ot's, poderao dedicar a devida atenl¥'ao aos re

1evantes aspectos historicos da area, que sao inegave1

mente importantes para 0 turismo.
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