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Introdu~ao

A medida em que ocorre urna acentuada degrada9ao da quali

dade ambiental motivada principalmente pela pressao exercida

atraves de expansao demografica e pelo interesse economico, au

menta tambem 0 nUmero de interessados em preservar 0 meio ambi

ente e conseq6entemente assegurar a qualidade de vida do homem.

A geografia, atraves da visao inter-relacionada do espa~o, dian

te dessa nova percep9ao do ambiente, vern desenvolvendo metodos

e tecnicas de mapeamento ambiental integrado, no sentido de for

necer subsidios tecnicos e cientificos para planejamento, ava

lia9ao e controle dos recursos naturais.

a presente artigo constitui 0 resumo de urn trabalho volta-

do para estudos ambientais integrado, que foi realizado pelos

*Pesquisa desenvolvida sob a coordena~ao do Prof. Joao Jose Bigarella.

**Alunos do curso de Mestrado em Geografia da UFSC.
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a1unos do curso de mestrado em geografia da UFSC, com 0 intuito

de contribuir para 0 aperfei~oamento de urn mode10 de pesquisa

vo1tado para estudos geoambientais (0 traba1ho na integra encon

tra-se na bib1ioteca do Departamento de Geociencias da UFSC).

Para a area pesquisada foram e1aborados diversos mapas te

maticos vo1tados para estudos ambientais, ana1isando de maneira

integrada os elementos fisicos, tais como: c1ima, solo, vegeta

~ao, re1evo, rocha, a1em da dec1ividade e hipsometria da area,

resu1tando como produto final dessas corre1a~oes urn mapa de re

comenda~ao de uso do solo, cujas sugestoes, quer na area de ex

pansao urbana ou na de preserva~ao permanente foram compatibi1i

zadas com as medidas adotadas pe10 IPUF (Instituto de P1aneja

mento Urbano de F1orianopo1is).

Traba1hos apresentando metodo10gia seme1hante foram rea1i

zadas na area de Ouro Fino e Campina dos I1heus, 10ca1izadas na

Regiao de Curitiba, ambos orientados pe10 Prof. Joao Jose Baga

re11a (Bigare11a et alii, 1979 a-b).

A area se1ecionada para esse mapeamento situa-se a 1este

da i1ha de Santa Catarina, no municipio de F10rianopo1is, entre

as latitudes 27 035'00" a 27040'00" e as longitudes 48 026'15" a

48030'00" WGR na area do distrito da Lagoa da Concei~ao(Fig. I).

A extensao e de 57,4 km2 e abrange duas fo1has topografi

cas na esca1a 1:10.000 a SG.22-ZD-V1-1-NO-E (Lagoa da Concei~ao)

e SG.22-ZD-V1-1-S0-A (Rio Tavares).

I - Analise da Qualidade Ambiental da "Lagoa da Concei~ao"

1. Aspectos C1imiticos

F10rianopo1is apresenta as caracteristicas c1imaticas ine

rentes ao 1itora1 suI brasi1eiro. As esta~oes do ano sao bern ca

racterizadas, verao e inverno bern definidos, sendo 0 outono e

primavera representados por va10res aproximados entre si. A pre

cipita~ao e bastante significativa e bern distribuida durante 0

ano. A normal anua1 para 0 periodo de 1911-1984 foi de 1521 rom.

Nao existe uma esta~ao seca, sendo 0 verao gera1mente a esta~ao
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que apresenta 0 maior Indice pluviometrico.

A varia~ao da temperatura em Florianopolis esta na depen

dencia da maritimidade que desempenha urn papel regulador, dimi

nuindo contrastes termicos. A media anual da temperatura no pe

rIodo de 1923-1984 foi de 20,40C. Fevereiro, mes mais quente,
apresentando uma media mensal de 24,SOC e julho, mes mais frio,

l6,40C.

A pressao atmosferica media em Florianopolis e de 1013,3

rob com valores mInimos ocorrendo em janeiro, e os maximos em

julho. Esses valores sao explicados pelos tipos de massas de ar

predominante em cada epoca do ano. As massas polares dominam 0

perIodo de inverno e as massas tropicais 0 perIodo de verao.

As massas quentes-tropical Atlantica e Tropical Continen
tal, possibilitam os ventos de norte, ja as massas frias (pola

res) quando tomam a direyao do oceano, possibilitam ventos frios
e tambem umidos do suI, deflexionados do sudeste.

A grande predominancia dos ventos em Florianopolis e do

quadrante norte, com freqf1encia bern menores estiio os ventos do nc:rde!
te, seguindo-se os de suI e sudoeste (Fig. 2).

N
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dizer que

2025,6 horas,

A umidade relativa do ar e alta sua media anual fica em

torno de 82%.

A insola9ao apresenta 0 valor medio anual de

representando 46% do total possivel, 0 que permite

mais da metade do ano 0 sol permanece encoberto.

As taxas medias anuais de evapora9ao e de 1019 mm. 0 mes

de dezembro com 106,7 mm e junho com 64,8 mm.

Segundo os criterios de K~eppen, a classifica9ao climati

ca da regiao de Florianopolis e do tipo Cfa, situada em zona

intermediaria sUbtropical, pertencente ao grupo mesotermico Umi

do, com chuvas distribuidas uniformemente durante 0 ano.

2. Aspectos GeolOgicos

o mapa geologico tern como objetivo fornecer informa90es

sobre a distribui9ao das varias unidades de ordem litologica,es

trutural e estratigrafica. Essas informa~oes poderao subsidiar

pesquisas de carater geologico, geomorfologico e outras aproxi

ma~oes de natureza ambiental.

o mapa foi realizado tomando como base 0 mapa ?roposto por

Teixeira e Scheibe(1970) para a ilha de Santa Catarina na escala

1:50.000 e relacionado com 0 mapa geologico da quadrlcula de

Florianopolis, elaborado por Schulz Junior, Albuquerque e Rodri

gues (1970) na escala 1:250.000.

Assim 0 embasamento cristalino esta representado na area

de estudo pelos granitos de Complexo Granltico Pedras Grandes,

pelos riolitos porfiros e pelos diques de diabasio.

Com rela9aO ao quaternario, foi feita uma tentativa de es

tabelecer uma se9ao estratigrafica. As un1dades denominadas 01

e Qll sao as mais antigas, tendo contribu1~ao de material terri

geno. As unidades Qll - 111 e Qlll sao dunas fixas do holoceno.

As unidades OlV fluvial e lagunar sao mais recentes e a QV cor

responde as dunas moveis e depositos atuais (mapa _g e 9 1o g i c o nQ

1) •
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2.a) Embasamento Cristalino

Complexo Granitico Pedras Grandes

Trata-se de rochas graniticas englobando associayoes, que

embora apresentem variayoes texturais de granula9ao e colora

9ao, constituem urn todo praticamente homogeneo em composi9ao,

sendo consplcuas as gradayoes entre 05 diversos tipos, bern como

ate subjetivas as delimita90es entre 05 mesmos.

Do Complexo Granitico Pedras Grandes fazem parte 05 dois

tipos degianitos encontrados nas folhas estudadas e que foram

denominados por Schultz Jr. et aL (1970), como Granito Jaguaru

na e Granito Pa1meira do Meio.

Granito Jaguaruna

Este granito foi denominado de Granito Cinza Medio por

Teixeira & ~eibe. Ocorre na parte oeste das fo1has Lagoa da

Concei9ao e Rio Tavares, na por9ao NE tern contato por fa1hamento

com 0 Granito Pa1meira do Meio. Ocorrem tambem intrusoes de rio

litos porfiros.

De acordo com Teixeira & Scheibe(1970), esta rocha apre

senta-se equigranu1ar media, x~nomorfica, sendo constituida por

microclinico, 01igoc1asio, quartzo e biotita. 05 fe1dspatos ocor

rem como cristais cinza a roseos, de 0,3 a 0,5 cm.

Sua idade e estimada por Teixeira (1969) em 514

de anos.

Granito Pa1meira do Meio

milhoes

o Granito Pa1meira do Meio proposto por Teixeira (1969 a)

foi denominado Granito I1ha por Teixeira & Scheibe(1970). Ocor

rem mais expressivamente na folha da Lagoa da concei930.

Para Schultz Jr et al. (1970) esta rocha origina uma to

pografia tlpica. Possui carater isotopro e composi930 pratica

mente homogenea em toda a sua extensao. A textura e equigranular

grosse ira e a co1ora930 rosea, por vezes cinzenta. ~ constituida

essencialmente por quartzo, feldspato a1ca1ino e biotita. 0
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feldspato alcalino e subedrico e seu tamanho varia entre 0,5 a

1,0 cm, 0 quartzo mostra-se anedrido e com cristais de 0,3 - 0,5

cm e a biotita ocorre sob a forma de finas lamelas dispersas e

sem orienta~ao, com 0,2 - 0,3 cm de tamanho.

Data~oes radiometricas pelo metodo Rb - Sr, indicou para

esta rocha a idade de 445 milhoes de anos (Teixeira, 1969 b).

Riolitos Porfiros

Os riolitos porfiros presentes na parte oeste das folhas

Lagoa da Concei~ao e Rio Tavares, equivalem possivelmente a Em

Campo Alegre do Grupo Itajai. Neste Grupo, definido por Dutra

(1926) como Serie Itajai, estao inc1uidas as rochas sedimentares

pre-gonduanicas e os granitos e riolitos nelas intrusivos.

schultz Jr et al. (1970), referem que os riolitos apresen

tam-se no campo com co10ra~ao escura, textura porfiroide e ma

triz afanitica. Os fenocristais de feldspato a1calino atingem

ate 0,5 cm e os de quartzo hialino 0,3 em.

Data~oes por metodos radiometricos (Rb-Sr) indicaram

estas rochas uma idade compreendida entre 350-390 milhoes,

xeira, 1969).

Intrusoes de Diabasio

para

(Tei-

Segundo Schultz Jr. et al. (1970), os diques de diabasio

que aparecem na area, correspondem aos espessos derrames basal

ticos que constituem a Serra Gera1. Sendo assim, fazem parte da

Fm Serra Gera1 do Grupo Sao Bento, unidade proposta por White

(1908) •

Estas intrusoes ocorrem normalmente nos fa1hamentos de di

re~ao NE (predominantemente N 60 0E) verticais a subverticais,que

cortam as 1itologias mais antigas da area executando os Rio1i

tos pOrfiros.

Teixeira & Scheibe (1970) referem que 0 diabasio apresen-

ta-se como rocha de cor preta, equigranular ou pOrfira, ho10-

cristalina a ho10hia1ina, dependendo da possan~a do dique.

Estas rochas foram datadas por Teixeira (1969 b) que en

controu idades entre 88 e 130 milhoes de anos. Cordani & Vando-
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ros (1967), indicam idades entre 120-130 milhoes de anos para as

mesmas.

2.b) Quaternario

Unidade QI

A Unidade QI caracteriza-se pelo retrabalhamento de mate

rial arenoso mais antigo de origem possivelmente eolica, geral

~ente apresentando estruturas de dissipa~ao. Nos cortes repre

sentativos desta unidade a seqllencia mostra, de baixo para cima,

material arenoso de cor avermelhada sem estrutura visivel, mate

rial areno-argiloso com estruturas de dissipa~ao. Estratigrafi

camente parece ser posterior ao PI (Bigarella, Mousinho e Sil

va, 1965) de idade Illinoian (Riss), devendo-se comprovar por

data~oes.

Morfologicamente ocorre na planicie litoranea em cotas de

cerca de 20 m, freqllentemente proximo as eleva~oes do cristali

no.

Unidade QII

A Unidade QII caracteriza-se por dunas fossilizadas na ba

se; material areno-argiloso de colora~ao cinza no meio e solo

mais recente no topo, tendo freqllente varia~oes nos coluvios.Es

tratigraficamente pode corresponder aos tC 2 e tCl (Bigarella,

Mousinho e Silva, 1965), de idade Wisconsin (Wllrn), a idade ab

soluta e ainda desconhecida.

Morfologicamente ocorre em cotas mais baixas que 0 QI, a

cerca de 10 m, dispondo-se paralelamente ao cristalino em forma

de lingua de dire~ao NE.

Unidade QII - III

Constituem dunas antigas fixadas pela vegeta9ao, apresen

tam granulometria de tamanho areia fina a media bern selecionada

e bern arredondada. A colora~ao e cinza clara.

Morfologicamente apresenta-se como cordoes alongados com

15



dire~ao aproximada N.

Unidade QIII

Esta unidade corresponde as dunas fixas mais recentes que

QII - III e que estao mais proximas ao mar. Apresenta granulo

metria de areia fina a media, bern selecionada arredondada, de

cor cinza clara.

Morfologicamente apresentam-se como dunas parabolicas,

transversais ou sem forma definida. Sao do Pleistoceno Superior

ou holocenicas.

Unidade QIV - Fluvial e Lagunar

Corresponde a depositos recentes do Holocene.

Caraeteriza-se quando fluvial, por material areno-argiloso

corn granulo, cor cinza escuro. Aparecem nas drenagens naturais

das planicies, proximas as encostas.

Os depositos lagunares apresentam material de granulome

tria de areia media a fina, de cor cinza clara aparecendo nas

bordas das lagoas atuais. Quando proximo as encostas aparecem

misturados com materiais mais grosseiros mal selecionados oriun

dos das encostas.

Unidade QV

A unidade QV e constituida por material de granulometria

de areia fina a media, bern selecionada e beln trabalhada, de cor

cinza clara.

Corresponde morfologicamente as dunas move is e semi-moveis,

e aos depositos praiais atuais.

2.c) Recursos Minerais

A area estudada pode ser considerada pobre em recursos mi

nerais, apresentando apenas materiais de utilidade para a cons

tru9ao civil. Ocorre na regiao uma pedreira corn produ9ao de cer

ca de 70.000 m3 de brita por ano, estando a mesma, com a frente
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atingindo cota superior a 100 m, agredindo a paisagem. A explo

sao mineral, na area, e conflitante com seu potencial turistico.

Ha ainda, na regiao explorayao ilegal de areia nas plani

cies e de saibro nas encostas que sao utilizados principalmente

em aterro.

Nesta area ocorrem tambem sambaquis de valor arqueologico

que devem ser preservados, existindo inclusive legisla~ao espe

cifica para sua proteyao.

3. Aspectos Geomorfol6gicos

Os mapas de declividade (mapa n9 4), nlveis de erosao e/ou

sedimentayao (mapa n9 3), e de morfologia (mapa n9 2), que com

poem 0 presente trabalho, oferecern uma visao quanto aos aspectos

geomorfologicos da area em estudo.

A anal ise desses mapas permite identificar, atraves do usa

das convenyoescartograficas voltadas para os aspectos geomorfo

logicos, as diferentes formas de modelados nas areas dos inter

f l uv i o s e das vertentes, e tambem nas areas fluviais, litora

neas e lagunares. Possibilita ainda conhecer 0 estado atual de

conservayao das antigas superficies e compreender a evoluyao da

paisagem.

3.a) Geomorfogenese

Os morros cristalinos durante, provavelmente no terciario

em periodos alternados do Quaternario (Pleistoceno) formaram gru

pas de ilhas. A partir delas desenvolveram-se as restingas, e na

medida se expandiam aumentavam a extensao das praias e passavam

a sofrer retrabalhamento pelo vento originando as dunas (Biga

rella, 1974). Os corpos lagunares tambem fazem parte do desen-

volvimento das restingas, a exemplo da Lagoa da Conceiyao, na

area em estudo, cuja forma atual e resultante da evoluyao dos

campos de dunas, das rampas de d issipayao e dos depositos alu

viais (Justus, 1985).

A disposiyao desses grupos de ilhas suas projeyoes e re

e nt r a nc i a s que abrigam pequenas enseadas e que protegiam anti-
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gas baias, evidemciam 0 controle estrutural do alinhamento NE

SW. As paleoenseadas, encrustadas no embasamento salientam a

orienta~ao secundaria da estrutura com dire~ao NW-SE, coerente

com 0 alinhamento da area continental (Duarte, 1981).

As areas de coberturas sedimentares constituidas por sedi

mentos lacustres e marinhos e recobertos por depositos eolicos

e coluvio-aluvionais, com exce~ao das praias da Joaquina e da

Lagoa da Concei~ao onde predominam os sedimentos praiais e la

custres, estao relacionados a oscila~oes de carater eustatico

e a mudan~as climaticas no Quaternario (Justus, 1985).

Os sambaquis, depositos conchiferos de origem hurnana,exis

tentes em varios pontos da ilha, testemunhos de urn nivel marinho

subatual mais e1evado, fornecem pe1a sua posi~ao a1timetrica in

dica~oes sobre as varia~oes eustaticas ocorridas durante 0 Qua

ternario (Justus, 1985).

As flutua~oes climaticas ocorridas no Quaternario (Biga

rella, 1965, 1971, 1974; Bigarella, j'ndrade-Lima e Riehs, 1975;

Mathews, 1976; entre outros apud Justus, 1985) modificando 0

regime e intensidade das precipita~oes e por conseqfiencia 0 re

vestimento floristico, provocaram a ocorrencia de movimentos de

massa afetando 0 manto de intemperismo e os depositos eolicos,

principalmente nas encostas e areas perifericas das e1eva~oes

cristalinas. Associadas a essa variedade de ambientes soma-se a

a~ao antropica, obliterando estruturas tipicas e outras caracte

risticas relativas aos modelados anteriores.

3.b) Compartimenta~ao e Morfologia

Basicamente a ilha de Santa Catarina e constituida por

terrenos cristalinos antigos e por sedimentos de forma~ao qua

ternaria os quais fazem parte de duas extensas unidades geomor

fologicas denominadas respectivamente por Almeida (1984) de Ser

ras Litoraneas e Planicies Costeiras, ou segundo Valverde (1957),

Encosta Oriental Catarinense e Baixada Litoranea e, no mapeamen

to executado pe10 projeto RADAMBRASIL (Costa, Buss e Rosa, sid)

denominada de Serras do Tabuleiro/ltajai e P1anicies Litoraneas.
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Na area em estudo os terrenos cristalinos que constituem os

embasamentos rochosos e que corresponde a unidade geomorfologica

Serras Litoraneas, estao representados pelos granitos do Comple

xo Granitico Pedras Grandes, por riolitos e por intrusoes em

forma de diques de dabasio. "A alterac;:ao do granito seguindo as

linhas de fraquezas muito espac;:adas dao origem a matacoes que

pela remoc;:ao dos finos constituem campos de blocos" (Justus,

1985) •

As Serras Litoraneas apresentam em geral morfologia com

aspecto de crista, dada sua posic;:ao alongada e acentuado decli

ve das encostas. Os topos sao angulosos ou concavos, com altitu

des em torno de 100 a 382 m, encostas de declive acentuado com

ate aproximadamente 45 0 de inclinac;:ao ou mais, dissecadas por

uma drenagem incipiente, com vales geralmente encaixados, pouco

profundos em forma de "V". As vertentes apresentam-se irregula

res, onde se destacam os patamares e ombreiras, caracterizando

os diversos niveis de erosao que vern sofrendo a superficie.

Os setores do embasamento servem de apoio as areas sedi

mentares que delineiam 0 atual contorno da ilha e que faz parte

da unidade Geomorfologica Planicies Costeiras.

As Planicies Costeiras estao representadas na area em es

tudo por campos de dunas, tanto ativas como estabilizadas, com

altitudes em torno de 30 m, que recobrem sedimentos marinhos e

lacustres, por praias, terrac;:os e varzeas lacustres e fluviais e

por rampas de dissipac;:ao que se estendem das encostas dos morros

cristalinos em direc;:ao aos campos de dunas, com altitudes apro

ximadamente de 30 m.

A unidade geomorfolic& Planicies Costeiras apresenta mor

fologia tipica da atuac;:ao dos processos erosivos deposicionais.

Predominam nessa area uma morfologia resultante da atuac;:ao dos

processos eolicos, representado pelos campos de dunas ativas e

estabilizadas. Os campos de dunas estao limitados a leste pelos

relevos cristalinos, que interferem consideravelmente na dimi

nuic;:ao da influencia do vento nordeste que sopra na area, e a

suI pelas praias de Joaquina e do Campeche, por onde penetram

os fortes e ocasionais ventos suI, dando origem aos campos de
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dunas da Lagoa da Concei~ao (Bigarella, 1974).

As dunas ativas chegam a atingir altitudes de ate 40 m, co

mo e 0 caso de uma duna transversal localizada proximo a praia da

Joaquina nessa area tambem encontram-se dunas com forma parabo

lica, porem com altitude inferior a 15 m. Proximo a Lagoa da

Concei~ao duna ativa transversa e reversa de aproximadamente 20

m.

Balizando as dunas ativas encontram-se as dunas estabili

zadas (recobertas por uma vegeta~ao rasteira arbustiva), com

altitudes em torno dos 25 m, prolongando-se ate 0 suI da praia

do Campeche num alinhamento em forma de crista, com orienta~ao

grosseiramente N-S.

Nas encostas das eleva~oes cristalinas, onde predominam
os processos pluvial e intemperismo quimico, 0 principal aspecto

morfologico se constitue nas rampas de dissipa~ao coluvio-alu

viais.

Ao longo da peri feria da Lagoa da Concei~ao e no baixo cur
so de pequenos corregos d'agua predominam os processos lacus

tres e pluviais cuja morfologia predominante e representada pe

los terra~os e planicies.

A diversidade de formas de relevo que apresenta a area,

foram agrupadas no mapa geomorfologico em: 1) Modelados de In

terfluvios; 2) Modelados das vertentes; 3) Modelados fluviais

e 4) Modelados Litoraneos (mapa n9 2).

3.c) Niveis de Erosao e/ou Sedimenta~ao

Com proposito de oferecer uma melhor caracteriza~ao da

geomorfologia local, foi elaborado 0 mapa de niveis de erosao e/
ou sedimenta~ao (mapa n9 3), onde foi feita uma tentativa de de

limita~ao dos diversos niveis de degrada~ao e agrada~ao existen
tes na area (pediplanos, pedimentos, rampas de coluvio e plani
cie fluvio marinha) que permitem conhecer 0 estado de conserva

~ao das antigas superficies e facilita a compreensao da evolu
~ao da paisagem e seu modelado, alem de auxiliar na interpreta~ao

da declividade.



21

ODUII" MOwIEL

1'\ DU.A ,..."".cil.'c.
_ Du." TIt••IV.::It••

IOO~OO"" .... elflnA DI D,"IIIA

". DUIll" EST".ILlZAD"

MAPA NIl1 2 IM1 ililu '"UIDU"AS



22

MAPA N9 3

- -



Resultou da interpretayao dos modelados dessa area 0 reco

nhecimento prelirninar de duas superficies de erosao designadas

por pediplanos Pd2 e Pdl. Embutidos no pediplano Pdl sao en

contrados dois provaveis niveis de pedimentayao designados por

p2 e PI (Figs. 3 e 4), alem de rampas coluvio-aluvionares e as

planicies fluvio/marinha.

A superficie Pd2 foi datada como tendo side elaborada no

Terciario Medio (Bigarella, Mousinho e Silva, 1965), na pequena

area estudada parece apresentar-se dividida em duas unidades, a

superior possui a forma de inselberq com altitude de 380 m. A

inferior, em forma de patamares e ombreiras encontrada em alti

tude em torno de 300 a 250 m. Nos remanescentes dessa superficie

encontra-se 0 alto curso de alguns pequenos rios que drenam a

area (fig. 4).

A superficie Pdl de idade Plioceno Superior a Pleistoceno

Inferior e a mais recente das superficies de erosao, elaborada

durante urn clima semi-arido predominante, responsavel pelos pro

cessos mecanicos de desagregayao e erosao, que remodelou a su

perficie aplainada diminuindo os desnivelamentos internos, ao

mesmo tempo que realizava urn reafeiyoamento do aplainamento su

perior, Pd2 (Bigarrela, Mousinho e Silva, 1965). Essa superficie

e a mais extensa na area em estudo, apresenta tambem subdividida

em uma unidade superior com altitude em torno de 250 a 200 m e

uma inferior em torno de 200 a 100 rn. Embutidos nessa superfI

cie sao encontrados dois provaveis niveis de pedimentos p2 e

PI (fig. 4).

o pedimento p2 identificado nessa area esta situado numa

altitude em torno de 100 a 50 m e encontra-se num nivel infe

rior ao Pdl geralmente sobre forma de ombreiras, destacando-se

bastante no relevo. Essa superficie segundo estudos feitos por

(Bigarella, Mousinho e Silva, 1965) foi elaborada subseqfiente

mente a fase umida (pes Pdl onde instalou-se a nova fase semi

arida, durante a qual os processos de pedimentayao abriram nume

rosos alveolos, modelando 0 pedimento p2. Na mudanya climatica

dos umidos para 0 semi-arido deu-se a rarefayao da vegetayao des

protegendo a superficie, 0 que fez com que 0 manto de intempe

rismo fosse removido vertente abaixo durante as chuvas concen-
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tradas, por processos de movimento de massa e corrida de lama,

ocorrendo depositos de agrada¥ao. SubseqQente a elaboravao do

P2, encontra-se 0 pI situado numa altitude entre 50 a 30 m (Fig.

4).

As encostas dos morros sofreram coluvia¥ao. Trata-se de

depositos de detritos provenientes das vertentes originados por

processos de solifluxao e de escoamentos superficial, formando

urna superficie suavemente inclinada. Essas rampas de coluvio

alunionares constituem formas relativamente planasoom.pequena in

clina¥ao, e encontram-se numa altitude superior a 10 m e somente

as mais expressivas foram mapeadas.

A evolu¥ao das rampas coluvio-aluviais, segundo estudos

feitos per Bigarella (1974), na encosta do Morro da Joaquina,

ocorreram a partir da dissipa¥ao de dunas de capta¥ao e mistura

das areias eolicas com materiais oriundos do manto de in tempe

rismo dos granitos locais, atraves de sua remobiliza¥ao encosta

abaixo por processos morfogeneticos (gravitacionais e pluviais),

recorrentes, intercalados com pedogenese, como conseqQencia de

mudan¥as climaticas no Quatern~rio (clima umido com clima semi

arido), ocorrendo tambem varia¥ao no tipo de densidade de cober

tura vegetal.

tipo

de

de

de

o processo de dissipa¥ao das dunas produziu urn novo

de estrutura, denominado por Bigarella (1974) de estrutura

dissipa¥ao, que constitui pIanos de concentra¥ao preferencial

coloides ao longo de descontinuidades durante a deposi¥ao

materiais transportados em fluxos de areias, posteriormente en

riquecidos por acrescimos laterais e verticais ao longo do per-

fil.

As caracteristicas dessa estrutura sao: padrao

e lenticular, camadas contorcidas, estratifica¥ao,

pelo crescimento de raizes e atividades de animais

(Bigarella, 1974).

ondulante

pertuba¥oes

perfuradores

As rampas dissecadas coluvio-aluviais encontram-se numa

altitude ao redor de 10 m. A area de maior ocorrencia situa-se

ao suI da Lagoa da Concei¥ao ocupando uma extensa area entre a

baixa encosta dos morros cristalinos e planicie fluvio/marinha,
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Fig . 3 - Bloco· diogromo Integrondo diversos perfis
topograficos nos (olhos Logoo do Conceil=oo/

Rio Tavares
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onde essas rampas coalescem.

Nas altitudes mais baixas, onde a cota maxima nao ultra

passa os 5 m, situa-sc a planicie fluvio-lacustre, que desenvol

ve-se a partir das margens da Lagoa da Conceiyao, tendo a maior

extensao localizada ao sul da lagoa, onde se encontra limitada

a oeste pelas rampas coluvio-aluvionares dissecadas e a leste

pelas dunas fixas, que situam-se no reverso das praias da Joa

quina e do Campeche. A planicie constituida por sedimentos are

nosos finos e atravessada por pequenos rios que desaguam na la

goa e que nascem no embasamento cristalino. Abriga tambem ao

sul, pequena lagoa, sem influencia marinha e em fase de colmata

yaO, alem de outras menores ja totalmente colmatadas.

4. Declivid"ade

o mapa de declividade (mapa n9 4), foi elaborado para ser

vir de complemento aos mapas anteriores, sendo que 0 seu princi

pal objetivo e 0 de permitir uma melhor quantificayao da area

no que diz respeito ao potencial de uso. Constitu1 urn elemento

indicativo das areas de urbanizayao, preservayao e uso agricola.

As diferentes classes de declividade foram determinadas

dentro de criterios parametricos pre-estabelecidos por estudos

agronomicos para ocupayao e uso do solo, resultando nas classes

compreendidas entre 0 - 6%, 6 - 12%, 12 - 20%, 20 - 45% e maior

que 45%.

5. Batimetria

sentido

A Lagoa da Conceiyao, localizada na borda leste da

de Santa Catarina area total de 20 km2, se extende em

N-S, com urn comprimento de 13,5 km e largura entre 2,5 a

km. Devido a sua configurayao alongada e dividida em Lagoa

Cima, Lagoa do Meio e Lagoa de Baixo.

Ilha

0,15

de

Verifica-se uma desigualdade entre as margens, encostas

ingremes do cristalino de urn lado e deposito sedimentar do ou

tro, fazendo com que as seyoes transversa is tendem a apresentar

urn perfil assimetrico, com maiores profundidades para 0 lade das

margens do cristalino onde nao ocorrem processos erosivos ou de-
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em torno dos 5 m, eposicionais significativos, com profundidade

decrescendo em dire~ao as margens leste com

de pouca profundidade.

esporoes arenosos

A area de estudo compreende a por~ao sul da Lagoa do Meio

e a Lagoa de Baixo. Segundo 05 estudos feitos por Muehe & Caruso

Jr. (1983), a margem sul da Lagoa do Meio e definida pela frente

do campo de dunas, cujo retrabalhamento levou a forma~ao de urn

esporao submerso. Na Lagoa de Baixo a profundidade e afetada

principalmente pela forma~ao de esporoes na margem noroeste que

formam bancos de areia com profundidade em torno de 0,5 m. Na

ausencia dos bancos de areia 0 fundo apresenta a profundidade

de ate 5,4 m.

6. Aspectos Pedologicos

o reconhecimento dos solos foi baseado no mapa, levanta

mento de reconhecimento dos solos do Estado de Santa Catarina,

realizado pela Universidade Federal de Santa Maria (1973).

Trata-se de uma escala nao adequada a extrapola~ao

a escala 1:10.000, entretanto pode-se distinguir 3 unidades

sicas: ILHA, Ararangua e Dunas.

Unidade de Mapeamento Ilha

para

ba-

Corresponde ao cristalino, sendo mapeados como solos Pod

zolicos Vermelho-Amarelo de textura argilosa relevo forte ondu

lado e subtrato granito.

A unidade de mapeamento Ilha e constituida por solos pro

fundos (ate 130 cm), bern drenado e porosos argilosos, friaveis

a firmes, apresentando horizonte B textural. As cores variam de

bruno escuro no horizonte A a vermelho-amarelado no horizonte B.

Quimicamente sao solos fortemente acidos com satura~ao de bases

baixa e com baixos teores de mate~ia organica. A seqUencia de

horizontes e A, B e C.

AS varia~oes acham-se condicionadas pelo relevo. Quando

este torna-se mais dissecado, 0 perfil do solo aparece com urna

colora~ao vermelha mais intensa. Na parte menos abrupta do rele

vo predomina a colora~ao vermelho-amarelada.
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Como inclusao, aparecem em algumas areas, abundancia de

afloramentos de rocha e pedras soltas.

Em fun9ao do relevo montanhoso, a erosao e acentuada nes

ses solos, limitando 0 usc para a agricultura anual e manual, 0

ideal sera protege-los da erosao, com 0 cultivo de plantas pere

nes.

Unidade de Mapeamento Ararangua

Corresponde ao Quaternario excetuando as dunas nao fixa

das. Foram mapeadas com areia quartzosas distroficas de textura

arenosa, relevo suavemente ondulado com substrato de sedimentos

costeiros recentes.

Esta unidade de mapeamento e formada por solos profundos,

arenosos, excessivamente drenados, soltos e de colora¥ao bruno

no horizonte A e amarelo brunado no horizonte C. Quimicamente

sao solos acidos, com baixa toxidez devido ao alurninio trocavel.

A satura¥ao de bases e baixa, bern como os teores de materia or

ganica. A seqUencia de horizontes e A e C.

Como varia¥ao observam-se perfis com urn maior teor de ma

teria organica e com as mesmas caracteristicas morfologicas da

unidade.

Sao solos de baixa fertilidade natural, a erosao eolica e

mais atuante na area. Devido a permeabilidade elevada, periodos

minimos de estiagem sao suficientes para acarretar deficiencia

de agua. Para uso agricola e necessario melhorar a fertilidade

atraves de aduba¥ao corretiva e incorpora¥ao de materia organi

ca.

Unidade Taxonomica Dunas

Corresponde a unidade QV do mapeamento geologico. Sao

areias quartzosas nao fixadas. 0 principal agente de forma¥ao e
o vento e esta area nao tern nenhuma utiliza¥ao agricola.

o deslocamento das dunas por a¥ao dos ventos causa serios

problemas. A areia, soprada pelos ventos tende a circundar as

constru¥oes, chegando em casos extremos, a cobri-las. ~ impor-
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tante manter a vegeta~ao das unidades Q II - III e Q III e exe

cutar reflorestamento onde necessarios na QV, com especies bern

adaptadas.

7. Aspectos Gerais da Vegeta~ao

A vegeta~ao da Ilha de Santa Catarina e dividida em dois

grupos principais: a Cobertura Litoranea e a Floresta Atlanti

ca (Klein, 1978). Por sua 10caliza9ao geografica, a ilha e 0 li

mite meridional de muitas especies tipicamente tropicais, subs

tituidas por outras mais adaptadas as condi90es climaticas rei

nantes. Tal e 0 caso da Rernirea marItima, que ocorre nas dunas

fixas.

o reconhecirnento da vegeta9ao para a area de estudo deu-se

em duas etapas:

- Mapeamento das diferentes forma90es vegetais atuais.

- Identifica9ao das principais familias e/ou especies que

povoam algumas das forma90es, procurando representar-se

a paisagern natural numa topo-seqfiencia.

7.a) vegeta9ao Original

Na vegeta9ao litoranea, Klein (1978) distingue varios ti

pos, proprios das condi90es ecologicas das areas nas quais apa

recem. Na faixa pesquisada destaca-se a vegeta9ao de dunas.

A vegeta9ao encontrada que cresce nas dunas da regiao La

goa-Joaquina teve que se adaptar a urn meio altamente severo e

limitado. As plantas mostram adapta90es morfologicas especiais

que Ihes permitem sobreviver num ambiente com alta salinidade,

com pouca percentagem de materia organica, de substrato muito

movel, pobre em agua e em substancias nutritivas e super aqueci

do pela insola9ao (Joly, 1970). Na sua luta contra os fatores

limitantes a vegeta9ao das dunas desenvolveu folhas carnudas

com grande acumulo de sal, caules que acompanham as modifica90es

da superflcie (estoloniferos) ou que penetram na areia (rizomas)

e acompanham igualmente as altera90es na superflcie.

Nas partes onde a densidade da cobertura permite urn maior.
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acumulo de materia organica, naior sombrearnento e uma taxa mais

elevada da unidade, urn solo incipiente pode tornar forma. Nestes

locais surge uma vegetacao mais desenvolvida, mais exigente em

nutrientes e aqua, de porte arboreo-arbustivo.

Na vegeta¥ao da restinga litoranea da ilha a beira da La

goa da Con cei¥ao pode-se notar a presen¥a de especies tipicas do

planalto,como a Syngonanthus Chrysantus (Bong) Ruhl e a Paepa

lanthus polyanthus (Bong) Kunth, da familia das Euriocaulaceae.

Possuem ainda a caracteristica de serem tambem fixadoras de du-

nas.

A explica¥ao para que especies identicas apare¥am em 10

cais de condi¥oes ecologicas tao d iferentes pode estar na sua

grande potencialidade de adapta~ao a luz solar em ambientes dis-

tintos em que pese a diferen~a de altitude - 1.200 m, no pla-

nalto e de 1 a 10 m na baixada litoranea, onde se reduzem a ca-

pees ou matinhas baixas de poucos metros de altura. Apresentam,

contudo, diferen¥as extremas no que concerne a pluviosidade e a
temperatura (Reitz, 1961).

A medida em que se sai da praia em dire¥ao ao interior,

a vegeta9ao muda pouco apouco. Especies mais desenvolvidas e

exigentes tomam 0 lugar das plantas das dunas ate se atingir a

cobertura arborea caracteristica da Floresta Pluvial Atlantica

que se estende desde as planicies quaternarias ate a encosta

do morro - e, dar, para 0 continente.

Trata-se agora de uma forma9ao mais complexa onde aparecem

grupos distintos "quanto a sua composi9ao, estrutural e sobretu

do quanto ao aspecto fisionomico" (Klein, op. cit.).

o ambiente e, 5bviamente, muito diverso do anterior, 0 que

permite 0 crescimento de arvores de 30 a 35 m de altura e 0 apa

recimento de variados estratos inferiores. Klein (op. cit.) de

fine assim os estratos ou sinusia : arvores, arvoretas, arbustos

e ervas. E encr ice 0 nfimero de epifitas e de lianas lenhosas

(Klein , op. cit.).
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7.b) Vegeta~ac Atual

A cobertura primaria foi, ern maior ou menor extensao, altera

da pela a~ao do homem. A retirada de madeira para substituir por

areas agricolas, para constru~ao de casas, fabrico de barcos e ou

tros usos, foi intensae desnudou areas imensas. Hoje, tais areas

encontrarn-se recobertas por simples campos de gramineas onde predo

mina 0 capim melado, capim graxa, ou gordura melimis minutiflora,

ou por uma sucessao mais desenvolvida, a capoeira.

A expansao imobiliaria tern tornado grandes por~oes das dunas

o que vern comprometendo seriamente a faixa localizada entre a Lagoa

e a praia da Joaquina. Livre da vegeta~ao, dunas outrora fixas,

movem-se agora corn grande rapidez na dire~ao do vento procedente,

do quadrante suI, e invadem vias e residencias.

As areas onde aparece a Mata Atlantica original sao

e resumem-se as partes onde 0 aces so dificulta a extra~ao de

ra. Mesmo assim, nao se encontram matas totalmente intactas.

as areas de floresta foram alteradas de algurn modo.

poucas

madei

Todas

Convencionou-se charnar de "mata" a vegeta~ao de porte arbo

reo, mais compacta, mais heterogenea, sem se levar ern conta ser ela

original ou secundaria.

Sob este prisma a mata estende-se de oeste a sudoeste da La

goa, principalmente nas grandes eleva~Oes. Rareiam nas medias e

baixas encostas onde dao lugar aos estagios sucessionais da capoei

ra: a capoeirinha e a capoeira. A primeira e caracterizada pela

presen~a de arbustos e a segunda por arvoretas e arvores.

Nao apenas nos locais mais baixos ocorrem a capoeirinha e a

capoeira. Tambem, e corn freq6encia, nos topos cujo acesso permite

a chegada do homem.

No levantamento da vegeta~ao atual identificararn-se

area de reflorestamento, pastos, matas ciliares e alagados

n9 5).

ainda

(mapa

8. Recomenda~ao para 0 Uso do Solo

o mapa de uso n9 6 foi elaborado a partir da superposi~ao dos

mapas tematicos, que permitiu urna analise integrada dos elementos
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que compoe a paisagem, oferecendo subsidios para uma recomenda~ao

de uso do espa¥o, compativel com 0 potencial natural da area.

Para a recomenda¥ao de usc considerou-se, tambem, a voca

yAO turistica da area que e motivada pela beleza paisagistica que

combina morros, lagoas, dunas e praias.

Neste sentido, foram delimitadas as areas de preserva~Ao

Permanente, Areas Agricolas e de Reflorestamento, Areas de Explo

ra¥ao Mineral, Areas Destinadas ao Saneamento, Areas Urbanizaveis

e Areas de Prote¥Ao Arqueologica (vide mapa n9 6).

Nas Areas de Preserva~Ao forarn distinguidas quatro catego

rias: Areas de preserva¥Ao Permanente (encostas), Areas de Pre

serva¥ao de Dunas, Areas de Preserva¥ao dos Vales Fluviais e Cos

ta Lagunar e Areas de prote¥ao as Dunas.

Considerou-se Areas de Preserva¥ao Permanente as encostas

que circundam a Lagoa e as praias, que apresentam declividades

superiores a 45%, os fundos de vales, as areas cobertas com vege

ta¥ao de porte, os mananciais de capta¥ao d'agua, e os topos dos

morros. Nestas areas recomenda-se a manuten¥Ao da floresta e/ou

sua reposi¥ao. Esse procedimento, alem de manter a beleza paisa

gistica, visa evitar e conter deslizamentos e assorearnentos.

As Areas de Preserva¥ao de Dunas foram delimitadas com 0

objetivo de proteger esse recurso paisagistico de grande valor

ecologico e interesse turistico, que e totalmente inviavel a ocu

pa¥Ao humana e a agricultura. Nesta delirnita~ao foram incluldas

as dunas moveis, semi-fixas e fixadas pela vegeta¥ao.

A delirnita¥Ao de areas de preserva¥ao dos vales fluviais,

costas lagunares e de prote¥Ao as dunas visarn: nos canais de dre

nagens, manter e/ou repor a vegeta¥Ao as suas margens evitando

o seu assoreamento e garantindo a manuten¥Ao da agua em seus cur

50S. Na area de prote¥Ao as lagoas visa evitar a privatiza¥ao das

suas margens pela ocupa¥Ao com moradias e muros, como ja vern

ocorrendo na Lagoa da Concei¥Ao.

As Areas de prote¥Ao as Dunas, servem para evitar a urbani

za¥ao e qualquer outro usc que nao seja no sentido de prote¥Ao.

Na recomendayAO de Areas Agricolas utilizou-se como crite-
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rio inicial os parametros de uso da declividade agronomicas, que

e estabelecido em percentagem. Por esse criterio podem ser ocu

padas com agricultura areas com ate 20% de declividade passiveis

de aplicayao de praticas de conservayao dos solos. Porem, para a

delimitayao dada, ponderou-se em relayao a dois aspectos: as

condiyoes do solo e 0 potencial turistico da area.

Restringiram-se com isso as Areas Agricolas em funyao de

solos esgotados por uma pratica agricola anterior e em funyao

do potencial paisagistico que poderia vir a ser degradado com a

continuidade de urn manejo inadequado.

Oeste raciocinio foraro delimitadas como potencialmente a

gricolas areas planas de fundo de vale, que sao inadequadas para

o uso urbano e onde ja e tradicional urna pratica agricola com

cultivos temporarios.

Recomenda-se para 0 reflorestamento as areas de encostas,

em especial as que estao com decllvldades superiores a 20%; as

areas degradadas pela ayao antroplca como as areas de cultivo

abandonadasl alem de grotoes, cabeceiras e margens dos cursos

d'agua.

Tendo em vista a vocayao turistica da area, desaconselha-se

a silvicultura com especies exoticas, salvo os casos onde 0 solo

estiver muito degradado, entao pode-se iniciar com 0 pinus como

forma de melhorar 0 perfil de solo.

Nesse processo as nativas se estabelecem naturalmente e a

partir dai, recomenda-se reforyar 0 repovoamento com outras es

pecies nativas,· inclulndo-se as frutiferas·.

o reflorestamento visa preservar as encostas e a beleza

palsagistica, sendo que, feito conjuntamente com frutiferas na

tivas oferecern vantagens economir.as como a possibilidade do de

senvolvimento de pequenas produyoes de doces caseiros (geleias,

compotas, etc), que podem vir a se constituir em mais uma atra

yao turistica.

Como apoio ao reflorestamento com especies nativas, pode

se citar estudos de grande valor como "Madeiras do Brasil" (Reitz,

Klein, Reis, 1979), que indica inumeras especies nativas com pos-
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sibilidades de serem usadas no reflorestamento. Neste estudo es

ta indicado onde e como pode ser plantada cada especie, alem do
uso a que podem ser destinadas.

Para 0 consorciamento com frutos nativos existe 0 estudo

"Frutos Nativos da Ilha de Santa Catarina" (Mosimann e Reis,
1975/1976), que relaciona 20 especies e suas potencialidades.

A delimita9ao da area de explora9ao mineral e anterior ao

presente estudo. Ela foi apenas indicada no Mapa do Uso do Solo

Recomendado. Constitui-se numa pedreira localizada no Rio Tava

res. Na paisagem provoca uma forte agressao visual e quanto em

funcionamento, polui9ao sonora e aerea.

A area delimitada foi concedida legalmente para a explora
Qao, mas ha de se lembrar que no seu redor existem varias areas

que foram exploradas ilegalmente. Recomenda-se a recuperaQao

paisagIstica dessa area, pois a mesma e destoante com 0 poten

cial paisagIstico da regiao, prejudicando seu uso turIstico.

A area delimitada como propria ao saneamento localizada no

Rio Tavares ja e de domInio pUblico e destina-se a implanta9ao
da lagoa de estabiliza9ao, para tratamento dos esgotos da area

central e dos bairros perifericos. Essa delimita9ao i, tambem,
anterior ao presente estudo.

bano.

Foram delimitadas, ainda, areas proprias para 0 uso ur-

A areas ern questao i fortemente pressionada pela expansao

urbana da ilha, desenvolvendo-se nela uma urbaniza9ao desordena
da que tende a criar problemas como a privatiza9ao da orla da
lagoa, ocupaQao de encostas Ingremes e dunas. Recomenda-se, as
sim, 0 uso urbano com baixas densidades nas areas planas e em
alguns espaQos das encostas com poucas declividades.

Finalmente, delimitou-se como area de preservaQao arqueo

logica uma area de sambaqui identificada nos trabalhos de campo.
Recomenda-se a fiscalizaQao dessa area e 0 esclarecimento de sua
importancia, ja que a mesma vern sendo depredada, correndo 0 pe
rigo de desaparecimento.
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