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Santa Catarina e 0 Estado da costa oriental do Brasil com

o menor numero de estudos da area litoranea, area esta que vern

sendo ocupada desde os tempos coloniais.

A ocupaqao acelerada recente tern sido feita de maneira in

discriminada e sem 0 conhecimento da base fisicaque lhe ser

ve de apoio. Assim 0 usufruto deste espa~o se faz de maneira

precaria e acarreta condiqoes cada vez mais desfavoraveis, a

pequeno e medio prazo, levando a exigentes medidas que se tor

nam dispendiosas e paliativas.

De Sao Paulo para 0 sul, Santa Catarina e 0 Estado com

maiores possibilidades para diferentes tipos de ocUpa9aO, pela

extensao de sua costa, por ser quase toda recortada, iste e, com

alternancia de areos praiais com promontorios oucostoes, e,

presen9a de rios signifieativos desaguando diretamente no ocea

no. Estes rios com pIanos aluviaisdeperte sao em maior nume-

*Apresentado no painel com este tItulo na Semana da Geografia,
em 1985.

**Professora do Departamento de Geocieneias da UFSC.
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ro que ern qualquer dos Estados na regiao acima referida. Esta

ocupa9ao diferenciada e possivel com balnearios, cidades, por

tos, por exemplo. Sua grande variedade de arnbientes tambem per

mite distintas formas de vida, distintas associayoes destas

formas.

o litoral catari.nense sera considerado aqui em tres divi

soes: 0 litoral norte, entre 0 limite com o Parana e Pi~arras;

o litoral central, entre Pi~arras e Laguna (Cabo de Santa Mar

ta); 0 litoral sUl, do referido cabo ate 0 rio Mampituba.

o litoral norte se caracteriza por grandes arcos praiais,

pela baia de Babitonga,pela maior area de mangue do Estado, por

grandes areas de sedimentos fluviaisdos rios Pirai/ltapocu e

Cubatao principalmente, .e por·extensa· area continua ·de sedimen
tos arenosos dominantemente marinhos-praiais. Estes ultimos sao

do Pleistoceno e tambem do Holoceno.

Os principais problemas de degrada~ao arnbiental do lito

ral norte sao:

- desmatarnento, terraplenagens, barreiras, levando ao as
sorearnento da baia de Babitonga;

- polui~ao industrial principalmente sobre os rios e baia

de Babitonga;

- minera9ao de areia;

- ocupa9ao e polui9ao do mangue;

- (pIanos aluviaisl.

19) 0 desmatarnento indiscriminado das eleva90es cristali
nas, principalmente da escarpa do planalto a NW e W da area,

onde os desniveis sao maiores e abruptos. Ele propicia grande

carga solida para os rios, que, embora nao tenharn grande poder
de transporte na planlcie, conseguem levar os finos (silte, ar
gila) para dentro da baia de Babitonga. Neste caso 0 Cubatao

tern 0 principal papel, e, em menor propor~ao 0 Cachoeira. Mas,

o Piral/ltapocu descarrega sua carga no mar onde correntes

costeiras de sul,correntes litoraneas geradas pelo trem de va
gas, irao deposita-la tarnbem na referida baia. Lembremos que

esta parte do territorio catarinense apresenta alta ·f r eqfienci a

de chuvas que acentua este processo.
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29) A sedimenta9ao rapida pede inviabilizar 0 porto de

Sao Francisco. Este, quando a parte emersa e controlada, apenas

exigira os mesmos trabalhos de dragagem como em qualquer porto

do sudeste e suI brasileiros. Este fato da-se em virtude de

serem estas regioes dominadas por micromares, isto e, amplitu

de de mare menor que 2 m, e assim a a9ao das ondas domina nos

processos de erosao/deposi9ao marinhas.As ondas retrabalham os

sedimentos fluviais e os devolvem para a costa. Se a quantida

de de solidos retirada pela dragagem for a mesma em todos os

anos, entao, ha urn certo equilIbrio. Quando a dragagem tiver

que ser mais i n t e n s a ou tiver que retirar maior tonelagem desta

carga salida, isto significa que este porto, ou qualquer outro,

esta a caminho de se inviabilizar. 0 assoreamento da bala de

Babitonga traz dois problemas economico-sociais importantes:pa

ra 0 porto S para a atividade pesqueira, mesmo sendo esta de

subsistencia .

39) Outro fator que tambem concorre para 0 assoreamento

desta baIa sao as terraplanagens sem qualquer cuidado, de mor

ros baixos que nao necessitariam das mesmas. Porem, como sao

comuns estreitos pIanos aluviais entre os morros, pIanos estes

com drenagem s em leito permanente, a tendencia e aterra-los pa

ra acabar com a zona Umida, a zona baixa. Mas sob 0 aterro es

tes planosserao locais problematicos uma vez que sao pontos

de nascentes mantidas pelo freatico . 0 local terraplenado e

tambemmais uma area de erosao laminar que carreia os finos pa

ra os pequenos rios que chegam a bala.

49) Semelhante ao fator acima sao os locais de retirada de

barre (as barreiras), isto e, lugar deminera9ao de barro para

varios fins. Notam-se no municIpio de Joinville morros ern forma

de meia-Iaran ja, com perfil de altera9ao muito profundo, e em

varios deles ha barreiras cuja explora9ao, sem controle, deixa

expos t o 0 material a a9ao das chuvas, mesmo apos seu abandono.

Verdadeiras crateras estao abertas .

59) Para a baIa de Babitonga sao ainda carreados os deje

tos altamente po l ue n t e s de industrias de Joinville. 0 rio Ca 

choe ira parece ser 0 mais a tingido diretamente. Ele, que nasce

nestas eleva90es de baixas altitudes que rodeiam Joinville, ba

nha esta cidade a partir da qual se dirige para leste. Este rio

41



com regime estuarino ate a altura de Joinville, e outros meno

res que tambem apresentam 0 mesmo regime, alem dos canais de

mare, sao portadores desses dejetos. Nas mares altas esses re

sIduos sao espalhados, distribuldos. Esta distribui~ao se faz

inclusive a montante do local do efluente. Tambem sao espalha

dos por sobre 0 "assoalho" do mangue. Novamente prejulzos eco

nomicos, uma vez que a cadeia alimentar e diminulda, prejudica

da. Quando a mare e vazartte, 0 material mais pesado e aquele

que flocula ficam expostos nas margens e leito desses canais,

pois 0 volume de agua doce do rio Cachoeira e outros, em condi

~oes normais, nao e grande. au melhor, 0 leito ocupadopela ma

re cheia e maior do que 0 leito do rio no momenta da mare bai-

xa.

69) 0 mangue em torno da bala de Babitonga, e areas palu

diais com domlnio de agua doce anexas aquele, formam a maior

area deste tipo em Santa Catarina e Rio Grande do Sul. t comum

pensar-se sobre estas areas como ambientes de mal aspecto, mal

cheirosos, criadouros de mosquitos, insalubres. Com esta visao

se considera que sera urn bern para todos, soterra-la. Novamente

nao se leva em conta a contribui~ao economica deste ambiente.

Ele se constitui num criadourode micro e macro-organismos ve

getais e animais, e que fazem parte de uma cadeia alimentar,

como deve ser do conhecimento de todos. E, 0 homem faz parte

desta cadeia. Usamos uma serie de alimentos que no inlcio de

sua eXistencia ou numa fase de sua vida, necessitou do mangue.

Por outro lade 0 ambiente do manguezal apresenta urn nUmero de

outras utilidades das quais poderlamos nos servir e que nao nos

organizamos para usufruI-las.

Mas apesar de se considerar insalubre nao se tern evitado

que loteamentos sejam aI instalados permitindo-se a explora~ao

de classes menos favorecidas e, portanto menos alertas para 0

engodo uma vez que compraram areas que nao se tornaram delas.

Alem do que, as popula~oes ai localizadas terao permanentes pro

blemas de esgotos, agua para uso domestico, e umidade, em fun

~ao da dupla sub ida diaria da mare.

79) Outro aspecto de degrada~ao ambiental se verifica no

municIpio de Araquari, aproximadamente entre as localidades de

corveta e Coqueiros junto a BR-lOl. All esta havendo retirada

42



indiscriminada de areia, de depositos pleistocenicos. 0 modo

como esta sendo feita a explorayao deixara no futuro grandes

depressoes cheias de agua, verdadeiros lagos artificiais. Serao

criadouros de mosquitos e local provavel de acumulo de residuos

pais e comum que, populayoes proximas as depressoes abandona

das, as considerem local que precisa ser entulhado. Estes 10

cais trarao problemas para a urbanlzayao, para as vilas hoje

at situadas, e mesmo para aquelas futuras. Podem ser lembrados

as problemas ocorridos em Curitiba com as depressoes criadas

pela explorayao das areias no plano aluvial do rio Igua9u.

Essa minerayao sem normas tambem trara problemas para as

estradas e acentuadamente para a BR-lOl, pois essas retiradas

das areias vao alterar 0 nivel do freatico. A estrada sobre es

tes depositos necessita de valetas laterais para escoamento das

aguas de chuvas, porem, ha urn limite de profundidade das mes

mas, para que haja apoio para a estrada. Criando-se amplas de

pressoes nas suas laterais, a areia da base das estradas pode

ra sollfluir. Desta maneira desrnoronamentos e rebaixamentos de

grandes proporyOes poderao ocorrer. E, quando se Iniciar a du

plicayao desta rodovia, ter-~que fazer aterros. Se esta

duplicayao for realizada ao nivel do rebaixamento e claro que

ficara sujeita a freqUentes inundayoes por longos trechos, com

conseqUentes prejuizos para 0 transporte e a economia.

69) Urn elemento importante da paisagem do litoral norte do

Estado e constituido pelos pIanos onde dominam as sedimentos

fluviais, principalmente a oeste da BR-lOl. Estes necessltam ser

mais conhecidos nesta area como no resto do Estado, para entao

haver ocupayao sem maiores riscos diretos para a populayao e,

riscos economlcos outros que tarnbem recairao sobre esta. Sa

be-se da complexidade das planicies aluviais com depositos de

areia, (d e silte ), de argila e de materia organica. As variayoes

rapidas verticais e laterais destes materiais, influenciam des

de a i mplantayao de uma estrada, de casas e outras edificayoes,

bern como a i n s t a l a ya o de redes de drenagem, redes de agua e es

gatos.

o litoral central se constitui de areas sedimentares des

contlnuas , separadas por elevayoes rochosas, principalmente do

Pre-Cambriano, que quando "caem" sobre 0 oceano constituem os
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maioroeostoes. ~ portanto 'ne s t e setor onde e eneontrado

nUmero de areos praiais.

~ mareado ainda por urn maior numero de ilhas em rela¥ao as

outras areas, e a maior: a Ilha de Santa Catarina. Nesta e no

continente, para 0 sul, existem eorpos d'agua lagunares e la

eustres . A maior laguna no Estado e aquela eonstituida por urn

eorpod'agua em que ha dois estreitamentos reeebendo por este

motivo tres nomes: Mirim, Imarui, Santo Antonio. Esta laguna

rodeada por sedimentos inorganieos e organieos e por rochas

eristalinas e tambem 0 ambiente em que 0 rio Tubarao joga a

maior parte dos seus sedimentos. Nesta a9aO ele eria 0 maior

delta no Estado. Trata-se de urn desta intra-lagunar.

Os riosmais importantes como 0 rio Itajai-A¥u, 0 Tljueas,

o Bigua¥u,o Cubatao, 0 Maciambu e 0 da Madre vao desaguar

diretamente no oceano. Outros vao desaguar na laguna Mirim-

Imarui-SantoAntonio e entre eles urn dos mais importantes do

Estado: 0 rio Tubarao, como ja fol dito . Pode-se considerar que

este espa~o do litoral eatarinense e limitado pelos medios e

baixos cursos dos dois mais i mpo r t an t e s rios de Santa 'Catarina,

da vertente atlantica, oItajai-A~u e 0 Tubarao. Por o u t r o lado

e 0 Estadoque, de Sao Paulo para 0 suI, mais apresenta vales

fluviais de porte daqueles como os rios citados. Nestes vales

se situam depositos fluviais i mporta n t e s . Nos varios pIanos se

dimentares ha ainda depositos marinhos, praiais e eolieos do

Pleistoceno e Holoceno. Como depositos, ha tambemque se refe

rir aos depositos continentais de encosta estudados por Biga

rella e colaboradores, em varias etapas. Os depositos ocorrem

na area Itajai-Brusque e as camadas Cachoeira, em Tijuquinhas.

Ha ainda depositos paludiais de antigas lagoas e lagunas e, dos

mangues atuais.

Os fatos de importaneia que .degradam 0 ambiente e portanto

aearretam problemas economicos maiores sao:

- minera¥ao: desde as pedreiras ate a minera~ao de mi n e 

rais metalicos;

- desmatamento;

polui9ao industrial: desde as mais ant i g a s ate as mais

recentes como 0 "tratamento" de mi n e r i os ;

- assoreamento da foz dos rios ;
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- a mudan~a de curso do rio Itaja!-Mirim;

- a ocupa~ao sem controle, em ·I t a pe ma tanto na parte mais

antiga como na mais recente;

- a retiliniza~ao do rio Tubarao e 0 assoreamento acele

rado da laguna de Santo Antonioi

- a emissao de particulados pela Usina termoeletrica em

Capivari;

- a terraplenagem de grandes areas de dunas ativas e fixas;

- 0 loteamento de mangue ou area proxima em tornodo rneSllO;

- o.desmatamento e 0 aterro atingindo as "baias" norte e

suI (Florianopolis)i

- a falta de controle sobre os costoes e a legisla9ao fa

lha sobre os mesmos.

19) 0 fato que traz maiores problemas ambientais corn re

sultado sobre 0 homem e a economia, nesta area do litoral cata

rinense e a minera~ao. Mesmo que esta seja efetuada mais para

oeste os efeitos sao sentidos na costa atraves de correntes

fluviais e aereas. Estao sendo consideradas como minera~ao des

de a explora~ao de pedreiras para brita, ate a minera9aO de me

talicos.

Nas pedreiras, alem da alta concentrayao da poeira que

emitem ha os resultados das explosoes sobre a popula9ao vizi

nha, e, as "crateras" deixadas na paisagem. Na britagem da ro

cha, as fra90es finas tern seus efeitos nao apenas sobre os pe-

dreiros mas tambem sobre os moradores em torno, uma vez que

muitas dessas pedreiras se instalam em area proxima a grupos

populacionais como ja foram observadas varias em Florianopolis

e munic!pios vizinhos. Os efeitos que produzem sao entre ou

tros, sobre os pUlmoes, como e verificado em outros tipos de

minera~ao como a do carvao e do asbesto por exemplo. As parti

culas solidas, aspiradas com oar, en tram nos pUlmoes sem pos

sibilidades de retorno ou de extracao. Trata-se da silicose .

29) 0 desmonte de areas de topode eleva90es ou mesmo alta

encosta, como no caso de jazidas de calcarea, par exemplo, ern

Vidal Ramos, Botuvera, Camboriu em que 0 solo ou 0 rejeito sao

jogados encosta abaixo, tern contribu!do para os problemas desta

regiao. Este material entulha freqftentemente corregos promoven

do entao cheias a montante e a juzante. Neste ultimo caso . pelo
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assoreamento do canal destes corregos, alem do que durante mui

to tempo ou, permanenternente as aguas deixam de ser limpas.

39) A minera~ao do cure de aluviao, empresarialmente, tern

causado problemas serios. Ela tern contribuldo com grande carga

salida para os pequenos rios que, nao transportando, extravasam

para as varzeas com essa carga prejudicando areas agrlcolas

ferteis.

contri

tambem

vale do

atraves

maior

o tratamento de metais e realizado sendo usado

isto "reagentes" pesados, como 0 mercurio tHg), que sao

nos rios da bacia do ItajaI. Estes "reagentes" tern alta

nencia nos organismos portanto sao poluentes perigosos.

49) 0 desmatamento generalizado das eleva~oes tern

buido para 0 assoreamentodos "c ana i s fluviais eassim

para as cheias que se verificaram e verificam tanto no

rio Tubarao, como no do rio Tijucas e do Itajai-A~u;

da possibilidade gerada de maior escoamento "das aguas e

carreamentodas particulas dos solos.

para

jogados

perma-

59) A atividade industrial temseu papel na polui~ao des

ses mesmos rios, impedindo 0 desenvolvimento dos peixes e mesmo

moluscos de agua doce. a r io Itajal do Norte ou HercIlio, tinha

algum tempo atras, bancos de moluscos. a ItajaI~A~u tambem pos

suia estes animais. Em ambos os vales desses rios "i s t o e ates

tado pelos sambaquis com valvas de moluscos fluviais. Atualmen

te moluscos bivalves e univalves fluviais sao conhecidos ainda

no rio Uruguai, masnaomais no ItajaI-A~u e seus afluentes. A

polui~ao no alto e medio curso tem ressonancia no baixo vale,

e mesmo no oceano defronte aemissao das aguas.

69) 0 foz do ItajaI sempre tera que ser dragada em fun-

~ao dacarga salida emitida pelo rio e depositada no seu baixo

curso, e no oceano. Ha que se considerar 0 retorno desses se

dimentos pela a~ao das ondas e mesmo pelo barramento da cunha

de agua salgada uma vez que 0 baixo curso no seu trecho final

apresenta urn regime estuarino. 0 retrabalhamento pelas ondas

e otlpico do sudeste e suI brasileiros como ja foi dito a res

peito da bala de Babitonga. Mas a carga salida carreada pelas

chuvas, das encostas desprotegidas, mesmo que a declividade e 0

desnlvel sejam baixos, e levada ao canal do rio principal . Este
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sem a competencia para 0 transporte abandona-a no leito fazendo

com que nas epocas de chuva ele nao escoe com maisrapidez e

saia facilmente do seu leito promovendo inunda90es. Mas a carga

em suspensao e levada ate a foz onde ou floculara e entulhara

a mesmaou sera redistribuida pelas ondas nas laterais da foz,

prejudicando as praias.

No caso do Itajai,parte deste material e transportado por

correntes litoraneas para 0 norte, alem da praia de Navegantes,

mas tambem para esta contribui com material. ~ possivel e pro

vavel que este material seja depositado defronte a Pi9arras.Uma

segunda f02 aberta em Piyarras nao resolveria 0 problema da foz

do Itajai-Ayu.

79) Na cidade de Itajai e notado outro fato que acentua

as cheias no seu entorno. o rio ItajaI-Mirim teve parte do seu

baixo curso, nao retilinizado como e dito e sim, teve seu curso

desviado atraves de urn canal. Porem, 0 curso antigo, natural,

e xiste e recebe afluentes que sao pequenos corregos. Estes

drenam uma area significativa principalmente da margem direita

desta sub-bacia. Mas ocurso antigo, como teve seu fluxo bas

tante diminuido e nao e cUidado, esta entulhado de vegetayao

aquatica que freia 0 fluxo das aguas nas epocas de chuva. Assim

nestes periodos e urn grande contribuidor para as cheias no suI

e sudoeste da cidade.

89) Mais ao suI um outro problema se destaca: a area edi

ficada de Itapema antiga e a moderna. Na parte mais antiga da

localidade verificam-se dois fatos de mal uso do espayo.

Morfologicamente ha dois conjuntos: 0 das elevayoes de ro

chas dominantemente metamorficas e aquele do plano sedimentar.

Nas elevayoes situadas a oeste, varias pedreiras prejudi

cam de duas maneiras. Vma pelo proprio tipo de atividade junto

ao setor habitado. Outra e que 0 manto alterado e retirado e

jogado nas depressoes da pequena planicie, locais estes usados

po r cursos d'agua. Estas eleva90es tem encostas relativamente

ingremes ma s mesmo sendo ass im, em muitos locais,o manto de al

t e r a yao e profundo. Nurn destes se tentou preparar urn loteamen

to em patamares. Porem,na elaborayao destes, 0 regolito muito

espesso foi profundamente cortado, para que a estrada do lotea-

47



mento sao apresentasse urn angulo muito elevado. 0 material que

deu origem ao regolito e urn migmatito heterogeneo e ali 0 plano

de xistosidade esta principalmente na vertical ou sub-vertical.

o tipo de rocha, a estrutura da mesma, seu grau de altera9ao e

principalmente a aventura dos gananciosos fez com que vossorocas

se formassem neste loteamento e 0 material do mesmo fosse levado

para as zonas mals bai.xas. Este material deve tambem ter contri

buldo comas condi90es dedesastre que afetaram a localidade de

rtapema nos dias de fortes chuvas do verao passado.

Nessas eleva90es a oeste da cidade nasce 0 rio rtapema

tambem conhecido como Sao Paulo e que se vai unir ao rio do

Areal, atravessando entao a faixa sedimentar bern proximo ao re

ferido loteamento. Na areada foz deste rio e que aconteceu 0

desastre ja evidenciado pela professora Neide Oliveira de Almei

da, em que varias casas rulram e afundaram ou tiveram sua es

trutura prejudicada.

A faixa sedimentar se constitui dominantemente de sedimen

tos arenosos finos. Ha urn tip{) de deposito,mais alto, com forte

pedogenese, e provavelmente pleistocenico. Urn outro nurn nlvel

mais baiXO, holocenico.

As constru90es foram mal estabelecidas sobre estas areias

holocenicas em area da foz do referido rio e tambem dominada

por pequenos canais de mare. Dias de fortes chuvas, com ventos

do quadrante sui colaborando com 0 trem de vagas ou, a princi

pal dire9ao das vagas, e mare alta, devem ter levado a fluidi

fica9ao das areias, com granulometria favoravel. 0 conjunto de

fatores promoveuo desastre.

99) Na parte moderna de Itapema, ao suI da vila antiga, os

lotes pequenos que fazem com que a casa e a cal9ada tamponem 0

terreno, mais 0 ca19amento de rUas sucessivas, acrescido ainda

de constru9ao de muros e muretas fechadas, algumas inclusive

constituldas por vigas defronte ao terra90 marinhocomo que iso

lando este da a9ao de ondas, tern levado, em epocas de chuvas

concentradas e de mare alta, a solifluxao das areias au liquefa

9aO em certos trechos, colocando casas e mesmo predios de va

rios andares em perigo. Para isto tambem tern contribuldo os ca

nais abertos de esgoto e mesmo canaliza90es mal planejadas e

mal construldas.
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Este e outro fato da paisagem humana que vern diretamente

contra 0 proprio homem, pois nesta parte "moderna" de Itapema

as freqUentes saidas de esgotos diretamente na praia, princi

palmente no trecho em que a praia nao e larga, devem manter urn

alto indice de polui~ao.

109) 0 vale do Tijucas com a atividade ceramista de Cane

linha tern criado muitos problemas para a popula~ao do baixo va

le, principalmente na cidade de Tijucas. Esta contribui~ao tern

side de duas maneiras: pela retirada de argilas de terrenos do

plano aluvial, e retirada da vegeta~ao para servir de lenha pa

ra 05 fornos. Entretanto 0 desmatamenteja se fazia antes, ir

regularmente,pela atividade agricola. Desta maneira a carga 50
lida de finos (silte e argila) e grosseiros (areias, granulos)

chegam ate a foz, criando bancos na mesma, obstruindo-a, e tam

bern dentro do canal, 0 que acentua as cheias.

A obstru~ao da foz se faz em fun~ao tambem do .trabalho das

ondas pois como dissemos em costas de micromares as ondas do

minam.

119) No espa~o do litoral central outro centro de impor

tancia socio-economica e 0 sistema lagunar de Laguna,para cujo

ambiente a atividade humana tern contribuido tambem com quanti

dade acelerada de solidos,principalmente atraves do rio Tuba

rao,e com poluentes. Estes estao presentes tanto na laguna co

mo no plano aluvial do Tubarao pelos depositos de residuos de

carvao. As chuvas sobre estes depositos carreiam para corregos

e rios os finos do carvao e acidos provenientes da oXida~~o da

pirita. Dessa maneira a agua poluidanos corregos e rios vai

ser transmitida nao so a "lagoa" de Santo Antonio (a mais ex

terna do complexo lagunar) mas tambem a rios e outras lagunas

e lagoas mais ao s u L da foz do Tubarao, uma vez que e seu delta

com 05 distributarios proprios que dominam a area.

129) Por outro lado a retiliniza~ao do rio Tubarao foi

"mais economica" na dire~aoem que £oi realizada,porem e trans

sitoria e, nao foi nada economica para 0 complexo lagunar e a

popula9aO de suas margens. A retiliniza~ao facilita 0 escoamen

to e tambem aumenta 0 gradiente do rio. Dessa maneira sua capa

cidade eros iva e de transporte ampliada entulha mais rapidamen

te a laguna.
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139) Nesta si~uayao do eSp'a90 catarinense deve-se ~evar em

considera9ao igualmente a emissao ,de particulados 'p e l a Usina

Jorge Lacerda. ~or calculos feitos por professor da Eng~nharia

da UFSC e que nao levou em conta t odas as variaveis que agra

variam 0 problema, esta Usina termoeletrica emite cerca de 17

tonelada/hora de particulados para a atmosfera. Pensando-se no

papel que estes podem ter ~hUcleos higroscopios, deve~se ava

liar a contribuiyao dosmesmos para as chuvas no litoral de

Santa Catarina.

149) Ao norte de Laguna junto a praia do Gi e em Itapi~uba

dunas atuais e dunasantigas, respectivamente estao sen~o terra

plenadas para loteamentos . , Nenhum jo~nal fez qualquer menyao .

Nenhum orgaoEstadual tomou ou toma qualquer providencia. E,
, "

no caso do futuro loteamento junto a ,praia do Gi, a popula9ao

que ai se instala sempre tera problemas com as areias f inas.

Em Itapiruba podera haver uma reativa9ao do campo de dunas,

principalmente daquelas que ainda estao 'com cobertura vegetal,

uma vez que a retirada das areias rebaixou muito a area crian

do desequilIbrio para as dunasque restaram.

159) Os mangues na Ilha de Santa Catarina e na foz do rio

Cubatao estao em franco processo de l iquida9ao pois em todos

eles a ocupaqao, ate por loteafuentos, has areas dos mesmos, e,

nos seus axredores e, as 'e s t r a d a s , estaocontribuindo para que

este ambiente criadou:tode muitas especies que sao comerciali

zadas e de outras que poderiam se-1'6, deixe de existir.

Aspopulayoes que compram estas terras, mesmo com aterro,

estao ,s e n do l u di b r i a d a s :" tanto por estarem comprando terras

protegidas por lei como pelos problemas que sempre terao neste

tipo de terreno. Problemas, com esgoto e escoamento de agua pran

cipalmente.

169) Deve-se lembrar 0 papel que 0 desmatamento em torno

das "baias" Norte e SuI e 0 aterro principalmente da baia norte

tern desempenhado na colmata9ao des~as baias. E, a emissao de

esgotos nao .tratados tern proporcionado condiyOes ,que impedem a

,v i d a de muitas especies que eram observadas a 15/20 anos atras

nas "baias n •

so



179) A legislayaO sobre os costoes tem gueser clara e de

finitiva pois sao areas especiais para muitas especies mari

nhas. Ha dez anos atras urn pescador com caniqo nos costoes bai

xos de Bombas ou Bombinhas pes cava cerca de 200 peixes em tres

horas. Atualmente levara dias para pescar a mesma quantidade.

o litoral suI do Cabo de Santa Marta Grande ate 0 Mampitu

ba caracteriza-se por linha costeira retilinea, continua, com

direyao geral NE - SW. As pequenas lagunas e lagoas sao fre

qdentes quase como um rosario paralelo a linha de costa. Os

maiores campos de dunas ativas em Santa Catarina sao ai encon

trados. Os rios Urussanga, Ararangua e Mampituba sao ·os mais

importantes. Os depositos destes rios que tem grande superficie

estao em contato com rochas sedimentares da Bacia do Parana

(Geologica) diferente portanto das bacias fluviais do litoral

norte, e do central. Os pIanos sedimentares chegam, mais ao

suI, ate 0 sope da Serra Geral que ai apresenta os seus maio

res desniveis.

chamamNeste espayo alguns fatos de degradayao ambiental

a atenqao:

19) a poluiqao dos rios pela minerayao do carvao e

fecularias. Rios antes piscosos atualmente nao

vida alguma como e 0 caso do rio Urussanga, desde

nascente ate a foz.

pelas

tem

a

29) os problemas de aguas subterraneas geradas pela mine

raqao de carvao e de fluorita.

39) 0 desmatamento de areas litoraneas para reflorestar cam

Pinus eliotti, no suI do Estado, como exemplo, pela

empresa Olvebra com sede no Rio Grande do SuI.

49) a terraplenagem de areas de dunas para Ioteamentos.

Alguns destes sao mantidos, porem outros Ja com ca

sas,estao tendo sua area reocupada pelas dunas.

59) por Dutro lade varios Ioteamentos nao tern boas estra

das de acesso pois as que foram abertas ern areas de

antigas cristas praiais e areas de dunas tern portanto

o substrato arenoso onde as areias finas prornovem

o atolarnento de veiculos. Onde as estradas atravessam

cristas praiais, entre uma crista e outra ha urna de-

pressao alongada que em geral e pantanosa
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tornam urn outro obstaculo para os veIculos. A area

ocupada em geral tern uns 2 m sobre 0 nivel da mare 0

que trai problemas de agua e esgoto.

·· 69 ) rninerac;ao dedunasfixas ate abaixo do freatico, dei-
xando "lagoas" criadouros de mosquitos que infestam

os loteamentos e areas de recreacrao.
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