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o Estado de Santa Catarina possui uma faixa coste1ra exten

sa e presta-se admiravelmente a exemp11ficar tipos erosivos e

sedimentares litoraneos-costeiros ant1gos e atuais em forma9ao.

Seu setor central abrange a ilha de Santa Catarina com a parte

continental vizinha e possu1 pa1sagens as mais variadas de acor

do com suas posiyoes 0eograficas. Ora apresenta-se em costoes

rochosos granltico-migmatlticos, ora em planlc1es costeiras ela
boradas por depositos continentais, deltas antigos e atuais, es

tuarios e antigas rias com manguezais, depositos arenosos qua

ternarios e atuais em praias, flechas, tombolos, barras, rest1n
gas e dunas, com drenagem, solo e vegetayao caracterlst1cos.

o modo de ocupayao humana 1ntensa para 0 lazer e/ou para

a expansao da Regiao Metropo11tana de Florianopolis nos compar

timentos costeiros e seus subcompartimentos tern levado a agres

soes e depredayoes do me10 ambiente, bastante vislveis. Afim de

que tal situayao nao venha piorar e, de diminuir as tensoes po

pulac10nais e socio-economicas sobre as condiyoes ambientais,

sao importantes, a par de outros estudos, esclarecimentos mais

efetivos do seu meio fisico, urn dos quais e vinculado a dinam1ca

processual costeiro-litoranea, atraves de conhec1mentos de suas

COrrentes fluviais, marinhas de ondas e mares, de suas condiyoes

meteoro-climaticas, geomorfologicas, sed1mentares e botanico-

biogeograficas. Para tais estudos, no entanto, seria primeiro
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necessaria a reinstalayao de maregrafo em Florianopolis (desa

tivado em 1964), de postos meteorologicos, assim como levanta

mento de correntes nas Baias Norte e SuI. Mas tambem e essencial

salientar a importancia da utilizayao de fotugrafias aereas do

valioso acervo do Estado, de imagens de satelite mais recentes

e de trabalhos de campo para, em escala regional e local-pon

tual, chegar ao entendimento da formayao e evo Lucao de tais areas.

Somente 0 conjunto dessas atividades ajudara a detectar siste

mas naturais mais frageis e portanto demaior sensibilidade ero

siva e sedimentar, criando condiyoes de possiveis mapeamentos

dos seus riscos naturais com vistas ao planejamento regional.

Baseado em tais considerayoes, apesar de bibliografia bra
s ileira muito escassa e de nao ter havido tempo habil para ana

lises mais aprofundadas de campo e de laboratorio, 0 Curso, no

primeiro semestre de 1988, esteve sempre apoiado em exemplos di

retamente vinculados a atividades de campo na Ilha. Estas deram

aos alunos a possibilidade de escrever, e e 0 que se apresenta a
seguir, a respeito das primeiras etapas de pesquisa em Geomorfo

logia Costeira.
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Introdu~ao

A execu~ao deste trabalho fez parte das atividades teori

cas e praticas da disciplina Geomorfologia Costeira, ministrada

no primeiro semestre de 1988 pela Profa. Olga Cruz aos alunos

do Curso de Pos-Gradua~ao - Mestrado em Geografia, Departamen

to de Geociencias, Centro de Ciencias Humanas - Universidade Fe

deral de Santa Catarina. Enfoca 0 estudo de areas com proces

ses atuais de sedimenta9ao e erosao nas flechas do Pontal da Da

niela e da Ponta das Canas na Baia Norte da Ilha de Santa Cata

rina (fig. 1). ~ da Daniela tende a fechar a enseada de Ratones

e a aumentar a planicie costeira e respectiva bacia fluvi~," ,g9
rio Ratones-Verissimo, estas por sua vez deliiltitadas pelo mcu::ro

do· Forte, pelo maci~o dorsal da Ilha e o~e Sambaqui, respecti

vamente a 117, 465 e 183 m de altitudes maximas. A de Ponta~s

canas, amarrada inicialmente ao morro de Ponta das Canas'" Lagoi

nha ao norte, a 75 m de altitude maxima, j.~ conseguiu Je<::l1a.r sua

anterior enseada, formando lagoa, areas vasosas com mangue e

cordoes de restinga arenosos internos imersos em horas de mare

alta, em frente a estreita e antiga planicie costeira, delimita

da a leste pelo maci~o dorsal da Ilha a 249 m de altitude maxi-

ma. Outros autores, dentre os quais Bigarella (1949), Martins

et alii (1970), Bresolin (1979), Duarte (1981), Caruso (1983)

tem-se reportado as areas em questao.

Objetivos e Justificativas

o trabalho procura: 1) atender ao Curso, com enfase nas

praticas de campo e analise de fotografias aereas; 2) contribuir

para 0 conhecimento dos processos atuais de sedimenta~ao e ero

sao litoraneas em areas costeiras no Estado e 3) dar alguns sub

sidios ao planejamento e gerenciamento costeiro ao municipio e

arredores. As duas areas de amostragem foram escolhidas como

areas-piloto, ambas instaveis em estagio atual de forma9ao, ver

dadeiros laboratorios de estudo e entendime~to da dinamica lito-

ranea-costeira na Baia Norte, tanto sob 0 aspecto

erosivo, quanto biologico.
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Metodo

A linha metodologica norteadora do Curso e da pesquisa ba

seou-se nas relayoes integradas e multiplas interayoes dos ele

mentos naturais e dos impactos antropicos que compoem 0 meio

ambiente: topomorfologia, sedimentos, condiyoes climaticas e hi

drodinamicas, materiais superficiais-solo e vegetayao, dinamiza

dos por processos flsicos e humanos, em escala espayo-tempo re

gional e local-pontual (Cruz, 1985) no perlodo dos ultimos 50

anos (1938-1988). Tais relayoes e interayoes, se bem que apenas

preliminarmente estudadas, permitiram 0 reconhecimento de areas

amostrais e de subcompartimentos ou setores topomorfologicos com

caracterlsticas proprias hldricas, de solo e de vegetayao. 0

trabalho operacional, guiado por atividades de campo e ern sala

de pesquisa, corn confecyao de "overlays" e perfls, coletas de

material superficial e de vegetayao, foi realizado entre 14 de

maryo a 14 de maio. Foram efetuados graficos de dados pluviome
tricos e de mares, observayoes e medidas de comprimento, largu

ra, espessura, direyao, declividades, nlvel freatico e executado
o levantamento, ern horas de mare baixa e enchente, de 06 perfls
topomorfologicos de direyao aproximada NW-SE ou W~-ESE trans

versais aos cordoes a partir da praia e 2 longitudinais as fle

chas (fig. 4 e 9). Tais perfls exprimem as formas litoraneas,
as quais sao funyao da dinamica processual corn implicayoes do
nlvel energetico das correntes de vagas, de deriva ede mares

que entram na Bala Norte, dotransporte de sedimentos, dos ven

tos e dos aportes fluviais da bacia de Ratones-Verissimo e/ou
dos pequenos cursos dagua que desaguam na lagoa de Ponta das
Canas. A6 longo dos perfls foram coletados e identificados al

guns exemplares de especies vegetais representativas dos seto

res ou subcompartimentos.

1. Analise Espacial Temporal Regional - Algumas Caracterlsticas

Pluvio-HidrolOglcas do Litoral da Ilha

A analise de graficos, efetuados a partir de dados de ta
buas de mare (Departamento de Hidrologia e Navegayao) de Floria
nopolis e pluviometricos do Aeroporto (Forya Aerea Brasileira)

ao sul, do Centro (Departamento Nacional de Obras e Saneamento)
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e de Ingleses (nao oficial de Joaquim Cruz) ao norte, identifi

caram algumas das caracteristicas pluvio-hidrologicas na Ilha.

Nos ultimos 16 anos, as chuvas foram bern distribuldas, embora
mais concentradas nos meses de dezembro a fevereiro, com preci

pita~ao media anual em torno de 1.500 rom. As maximas anuais re

gistraram 1.792 rom no Aeroporto, 1.823 rom no Centro e 2.138 rom

em Ingleses. Somente no ano mais chuvoso de 1983, ocorreram 2.950

rom com 185 dias de chuva no Aeroporto e 2.975 rom com 181 dias
de chuva em Ingleses, tendo seus totais mensais sido influencia

dos pela concentra~ao diaria, a qual atingiu, em 6 de _ janeiro,
151 rom no Aeroporto e 312 rom em Ingleses.

Nos ultimos 6 anos as tabuas de mare indicaram pequenas

amplitudes, as chamadas micromares (Villwolk, 1987): as mares

mais altas, em media entre 0,8 e 1,3 m, ocorreram em luas cheia

e nova de outono e primavera. Neste caso, as mares de sizigia

atingiram de 1,4 aI,S m, enquanto as de quadratura desceram a

niveis inferiores ao nlvel medio do mar na area, confirmando as

sim a forte correla~ao entre as maiores e menores amplitudes e
as fases lunares ao lange do ano. Pode-se conferir tambem que 0

verao e uma das esta~oes propicias a ocorrencia de episOdioschu

vosos. Mas, dependendo da posi~ao da praia em rela~ao aos ven

tos de S-SE e N-NE, os mais freqfientes, quando prevalecem for

tes e quando coincidem com mares equinociais, havera probabili
dade de intensifica9ao dos processos erosivos.

2. AnAlise Local-Pontual - As Areas Amostrais

2.1. Pontal da Daniela: A area denominada Pontal da Daniela

e a parte terminalmais estreita de uma flecha litoranea de di

re9ao ENE-WSW, amarrada ao morro do Forte e atualmente em pro
gressao para SW, com tendencia ao fechamento da enseada e do pe

queno estuario de Ratones para SSW e S. ~ essencialmente arenosa

na face externa a NW e vasosa-arenosa com mangue na face interna

a SE. Apresenta pel0 menos 3 fases de sedimenta~ao: a area das

duas primeiras fases, constituida por cordoes de restinga, ja
consolidada, e ocupada pel0 balneario da Daniela. A ultima fase,

de forma~ao atual, ainda inconsolidada e objeto deste estudo,

apresentava-se em 1938 (fig. 2) como cordao de restinga emerso,

estreito e alongado, com inicio de forma9ao de mangue em dois
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pontos da parte interna. Em 1956 (fig. 3) 0 cordao achava-se di

minuido em extensao e alargada a sua extremidade, com muitos

bancos submersos no interior da enseada de Ratones. Em 1976, a

flecha ja apresentava a sua configura~ao atual, com amplia~ao do

mangue e dos bancos submersos e emersos. As fotografias aereas

em infravermelho de 1978 (fig. 4) indlcaram os bancos submersos

da ponta da flecha curvados para 0 interior da enseada pelas

correntes de mare, num canal movel; migrando entre 0 pontal e a

ilha de Ratones Grande. No campo tambem fol constatado urn maior

comprimento do Pontal quando 0 canal dele se afasta, ou truncado

quando se aproxima. No momento, a enseada, rasa, contInua e re

ceber sedimenta~ao vinda de nordeste, transportada pelas corren

tes de vagas e de mares que entram na BaIa Norte.

o perfil topomorfologico A-B (fig. 5) mostra a seq~encia

de quatro subcompartimentos ou setores distintos: 1) praia com

vegeta~ao pioneira rasteira na alta praia; 2) cristas de rest in

ga com pequenas dunas a partir da berma e, em leve nIvel organ1

co, vegeta~ao baixa nos reversos inclinados para depressoes timi

das, as quais sao convertidas em lagoas nos perIodos de chuva

mais prolongados; 3) crista de restinga mais cons6lidada a reta

guarda, com solo humico pouco espesso e vegeta~ao arbustiva ar

borea; 4) area vasosa de mangue ao nIvel de mare alta na ensea

da Ratones. 0 perfl1 C-D (fig. 6), mais ligado a parte suI do

pontal, representa a parte sedimentada por ultimo, com praias,

bermas e depressoes timidas mais largas, sem 0 terceiro setor.

o mangue ocorre nas depressoes lnternas, onde as correntes de

mare penetram por canais laterais trazendo mudas e sementes.

2.2. Ponta das Canas: A area compreende uma planIcie de

antigas restingas, onde se localizam a vila e 0 balneario, dre

nada por corregos, nascldos no maci~o dorsal norte da Ilha e que

vao desaguar na antiga enseada. Esta e atualmente fechada pela

flecha litoranea de dire~ao N-S, cujo crescimento apresenta pelo

menos duas fases de sedimenta~ao. As fotografias aereas de 1938

(fig. 7) mostram 0 inlcio de sua forma~ao ao Norte com pequenas

dunas e mangue na parte interna. Em 1956 (fig. 8), a enseada ja

apresentava, em toda a sua extensao longitudinal, bancos areno-

sos submersos com tendencia a forma~ao de uma segunda fase de
sedimenta~ao. Em 1966, sofria erosao ao norte e acrescimo ao
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suI, mas, na maioria, os bancos ainda continuavam submersos. Em

1976 (fig. 9), ja emersos, os bancos afloravam em cordoes de

restingas, formando a flecha, fechando a enseada dando inicio a

uma lagoa onde os corregos passaram a desaguar. As fotografias

aereas em infravermelho de 1978 most ram a progressao da sedimen

ta~ao sob forma de cordoes no interior da lagoa, a oscila~ao,

entre a ponta suI e a parte mediana mais delgada, de um sangra

douro ao sabor das correntes de vagas e mares e, ao que parece,

a aterros locais. A folha topografica l:lO.OOO(IPUF 1979) mostra

claro 0 sangradouro nessa parte mais delgada, portanto mais vul

neravel. Conforme observa~oes de campo, ao desaguar na lagoa ao

suI, um dos corregos corre para norte junto ao antigo litoral,

ladeado por mangue, ate juntar-se ao manguezal que bordeja a la

goa. Enquanto isto, na parte externa, as correntes litoraneas

correm de norte para suI (figs. 8 e 9) ao longo da flecha, des-

gastam suas partes mais salientes e, com a mudan~a de dire~ao

da area costeira para W-SW, vao erodir as praias de Cachoeira

Born Jesus e Canasvieiras. Ao mesmo tempo, os ventos de,quadrante

norte tendem a ressecar as areias praiais, empurra-las para 0

interior, formando pequenas dunas que podem mesmo invadir a par

te interna mais umida. A instala~ao de estabelecimentos, cami

nhos e trapiches tem levado a um inicio de destrui~ao do man

guezal.

a perfil topomorfologico E-F (fig. 10) mostra cinco seto

res e as duas fases de sedimenta~ao. Apos 0 setor praial, as es

ta~oes 2 a 18 representam a segunda fase a mais recente, de me

nos de 1 m acima do nivel do mar com declividades baixas em me

dia 4,50 • Suas forma~oes dunarias sao pouco significativas com

vegeta~ao rasteira ou mais raramente arbustiva nos reversos das

restingas. Nas esta~oes 18 a 20, depressao umida com junco e

mangue separa as duas fases de sedimenta~ao. A primeira a mais

antiga e representada em E21 a E23, com maiores declividades nos

flancos dos cordoes ou restingas e dunas pouco mais elevadas. A

vegeta~ao torna-se ai mais densa e arbustiva, mas com certeza

em boa parte desmatada. Finalmente os dois ultimos setores re

presentam a lagoa ladeada por mangue. a perfil I-J (fig. 11)

representa somente a segunda fase de sedimenta~ao na desemboca

dura do sangradouro da lagoa, na parte mais delgada da flecha.

Assim 0 primeiro setor exprime uma area plana e rasa encoberta
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pelas aguas de enchente. No segundo setor (esta~oes 5 a 15), as

restingas ja afloram permanentemente, entremeadas por canais on

de circulam as agua de mare e mostram na vazante microformas de

"ripple marks" e canais difusos."t somente a partir do terceiro

setor que as restingas apresentam urn nivel humico mais escure

cido e vegeta~ao herbacea, as vezes com mudas esparsas de mangue

ate onde chegam as mares pelos canais laterais. 0 quarto setor,

recoberto na enchente atraves do corrego a correr para 0 norte

ladeado por mangue, situa-se no contato dessas forma~oes mais

recentes com a planicie de antigas resingas e a mata. 0 perfil

G-H canplementa 0 perfil I-J para mostrar 0 corpo principal da fle

cha com topo elevado e plano. Se~s flancos sao abruptos e a se

param do canal principal; este coleta os outros secundarios que

entremeiam as restingas, formando uma rede de drenagem a escoar

em dire~ao ao sangradouro e a lagoa quando as aguas de mare inun-

dam a area. 0 perfil K-L (fig. 12) demonstra a situa~ao da fle-

cha ao suI, onde os canais entremeados aos cordoes de restingas

desempenham urn papel importante no fluxo e ref1uxo das enchen-

tes e vazantes. Somente no terceiro setor ocorrem leve solo hu

mico e forma~oes arbustivas; por fim 0 quarto setor exprime areas

vasosas e mangue ladeando 0 corrego.

Algumas COrrelayOes e Considerayoes Finais

o Trabalho e preliminar, pode oferecer apenas algumas cor

rela~oes basicas. Enquanto Jost & Martins (1972) indicam a atua

~ao das correntes litoraneas de E para W na forma~ao dos cor

does de restinga das planicies de Canasvieiras e Jurere, as fle

chas de Daniela e Ponta das Canas tern sido formadas por corren

tes de N e NE. Suas mares sao de pequenas amplitudes aliadas aos

movimentos das vagas para produzir urn transporte de deriva li

toranea. porem sao as mares de sizigia, mormente as equinociais,

coincidentes com episodios tempestuosos, que levam as correntes

a desencadear processos destrutivos e dinamica sedimentar. Pode

entao haver periodo de tempo lange sem que tais fenomenos ocor

ram. A irregularidade afigura-se pois como uma das caracteristi

cas na manifesta~ao desses efeitos. Assim torna-se fundamental

tanto a continuidade das coletas de dados sobre ventos, chuvas,

cartas sinoticas, mares, correntes e determina~ao de

58

•

limiares



de resistencia dos terrenos as suas for9as, como a observa~ao,

novas medidas e exames sedimentologicos sobre a instabilidade dos

me smo s ,

Ponta das Canas parece ser, das duas cireas-piloto, a mais

exposta a essas ocorrencias que levam a modificar a configura-

~ao litoranea e a erodir as areas vizinhas de Cachoeira Born

Jesus, tal como verificado em campo e nas fotografias aereas.

as perfis topomorfologicos e os esbo~os mostram a sucessao das

duas fases de forma~ao da flecha: urn nucleo anterior a 1938, a

sua emersao e prolongamento em 20 anos. Somente os cordoes de

restinga a retaguarda, como sao apresentados em todos os perfis,

se nao forem mais desmatados, possuem condi~oes minimas de solo

e vegeta~ao para proteger a marcha da sua consolida~ao. A forma

9ao da flecha fechou a lagoa, criou urn novo limite litoraneo,no

vas areas vasosas com mangue e cordoes de restinga parcialmente

emersos. Por isto a popula~ao do balneario, estabelecida no li

mite litoraneo de terrenos ja consolidados, conta com a praia

somente na parte frontal da flecha, tendo entao que apelar para

constru~ao de caminhos e trapiches. Mas os processos de erosao

sedimenta~ao tern operado e operam rapidos, instaveis, sujeitos

a f Lut uacao do tempo a trnos f e r Lco . As formacoes arenosas-vasosas sao fra

geis, facilmente desmontaveis, tambem em area com aterros. Esta

area de formayao ainda nao consolidada e uma reserva de sistema

natural, parcialmente alagada, com ecossistemas especiais, ver

dadeiro refugio ecOlogico, alias urn dos mais interessantes noli

toral da rlha, criadouro natural de fauna e flora e, ainda mais,

numa situa~ao previlegiada de rara beleza. Vma a~ao antropica

nao planejada na sua ocupa~ao por constru~oep, dragagens, ater

ros, caminhos, trapiches podera acentuar a sua instabilidade.

A partir dos trabalhos efetuados atraves dos esbo~os e per

fis, ficou claro que 0 Pontal da Daniela tambem se apresenta co

mo area instavel, sujeita a continuos retoques e progressoes. Ao

entrar na enseada, as areias continuam a aumentar e alargar 0

Pontal. Mais ainda, 0 Pontal protege a enseada e a boca do es

tuario de Ratones. Como uma das maiores da rlha, a bacia fluvial

de Ratones, mesmo parcialmente desmatada, contem uma enorme re

serva natural de mangue ate nas suas areas mais interiores, onde

podem penetrar as aguas de mare. 0 mangue tern vital importancia

ecologica, retem nas suas malhas os sedimentos fluviais e, se-
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segundo biologos, fornece ao oceano nutrientes favoraveis a pes

ca. A preserva~ao do Pontal e da enseada e pois essencial para

a conserva~ao do manguezal na bacia do Ratones e vice-versa.Alem

disto, como area ainda instavel, de reserva natural, muito boni

ta, servira melhor aos moradores, pescadores e ao planejamento

turistico da Ilha.

Nota: 0 grupo agradece aos professores, colegas, am1gos e Insti

tUi~oes que ajudaram na identifica~ao de plantas, na ob

ten~ao de dados meteorologicos, nos desenhos e no empres

timo de fotografias aereas.
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C LEGENDA OOS ES8lXX)S FOTOINTERPRETATIVOS (AREAS AMOSTRAIS I
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LEGENDA DOS PERflS TOPOMORFOl.dGIcos ESQUEMATICOS

j SEPARACAO GRAllJALOU ABRUPTA OE JQi L1MONIUM BRASILIENSE
SlBCOMPARnMENTO

V EftMAR FIMBRISTYLES SP

....... RIO,LAGOA, CANALSUBMERSO NA MARE: lVl SE9JVIUM PORTULACASTRUM
ALTA OUOEPRESSkl OMlDA APds OiUVA.
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F' DANIELA
'9.4- Situa~Oo em 1978.
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Fig .5 - DANIELA - Perfil topomorfolo'gico esquemcil ico A-B ( E.len.Do : 93, 57 m )
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Fig.6 -DANIELA -Perfil topomorfolog ico esquemdt icc C-D (E.tensoo =2I1,IOm) .
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PONTA OAS CANAS

FiQ.7- SituaeOo 1m 1938 .

\ \ \ -,

\

68

l



0

so
I'-
Q:!

E..
0

'8

~

1!
in

~

,

~

'".;.

Z

,;:

69



Fie./O- POHTA OAS CANAS - Perfil !opomorfoll!Qico E-F ( Exten.ao : 392,53m I.
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Flg"12 - PONTA DAS CANAS - Pertil topomorfokigico esquemotico K-L (Extensao =205.6m )
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