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Introducao

A area estudada situa-se na porcao suI da Ilha de Santa

Catarina e apresenta caracteristicas ambientais proprias, faci

lidade de acesso e ocupacao humana que mostra aspectos complexos

no que diz respeito ao usa do solo.

Em 1978 foi proposto 0 plano para implantacao do sistema

do parque da Lagoa do Peri, realizado pelo Instituto de Planeja

menta Urbano de Florianopolis - IPUF. A Companhia Catarinense de

Saneamento - CASAN, por sua vez, subcontratou servicos hidrolo

gicos em pequenas bacias na Ilha de Santa Catarina, nas quais

esta incluido 0 sistema da Lagoa do Peri.

Outras propostas se seguiram em diversos niveis, todas

elas voltadas para 0 melhor uso e preservacao da qualidade ambi

ental da regiao. Todas elas tem esbarrado constantemente numa

serie de obstaculos que vaG desde os interesses conflitantes de

ordens diversas, como por exemplo, a resistencia oposta pela

populacao local a escassez de recursos financeiros e orcamenta-

Con
1986.

*Trabalho desenvolvido na disciplina de Recursos Hidricos,
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rios, advindos da recessao economica em que se apresenta mergu

Ihado 0 pais.

Os trabalhos realizados ate 0 momento, quer pela CASAN,

quer pelo IPUF, mostram com toda a clareza a urgente necessidade

de se implantarem estudos mais aprofundados e especificos no

sistema hidrico na regiao em foco.

A presente contribui¥ao tern como meta primordial servir

como ponto de partida para os estudos interdisciplinares que se

fazem extremamente urgentes para a regiao.

Aspectos Ambientais

A bacia hidrografica da Lagoa do Peri, localizada na parte

suI da Ilha de Santa Catarina drena uma area de 20,1 km2• A La

goa do Peri possui urna superficie de 5,2 km2, atinge profundida

des de ate 11,0 metros em sua parte leste e se constitui no

maior manancial de agua doce da referida Ilha. Sua comunica¥ao

com 0 Oceano Atlantico se faz atraves de urn canal extravasor.

A bacia da Lagoa do Peri e constituida geologicamente pelo

complexo cristalino pre-cambriano e por depositos sedimentares

quaternarios (SCHEIBE e TEIXEIRA, 1970).

o Sistema cristalino e representado quase que exclusiva

mente pelo granito grosseiro Ilha com intrusoes de riolito e

diabasio cujos diques obedecem a orienta¥ao do sistema de folha

mento que eNE/NO.

o complexo cristalino ocupa aproximadamente 75% da area

da bacia e constitui 0 relevo acidentado. Nesta unidade geomor

fologica destacam-se cristas angulosas intercaladas por colos

e topos. As maiores altitudes estao situadas ao longo da crista

que contorna a bacia de capta¥ao da Lagoa: Morro da Chapada

(440 m), Morro da Tapera (371 m), Morro da Boa Vista (350 m) e

Morro do Peri (320 m).

As encostas encontram-se dissecadas, com vales, em geral,

encaixados e pouco profundos em forma de V. Em pequenos tre-
chos, certos canais passam de vales em forma de V para
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mais amplos com fundo chato, que continuam em busca do seu nivel

de base, atraves de uma suave queda. A irregularidade das ver

tentes evidencia a influencia estrutural com 0 destaque de om

breiras e rampas que caracterizam os niveis de erosao da super

ficie.

Nas encostas, exceto na bacia do Rio Cachoeira, encontram

se declividades acentuadas, entre 20 e 45% e superior a 45% em

alguns locais. Essas areas sao altamente susceptiveis aos pro

cessos erosivos e portanto desfavoraveis a outro tipo de ocupa

~ao que nao seja a manuten~ao permanente da cobertura vegetal ou

o reflorestamento nas areas desprotegidas.

A bacia do Rio Cachoeira ao suI da Lagoa apresenta decli

vidade entre 6 e 20%. As areas com ate 20% de declividade sao

viaveis a ocupa~ao agricola, desde que os solos nao estejam de

gradados pela erosao.

Os sedimentos recentes sao constituidos por areias, argi

las e cascalhos. A origem desses pode ser coluvial, marinha,

fluvial e eolica. Segundo Bigarella*, nas baixas vertentes do

leste encontram-se sedimentos retrabalhados pelo mar, tendo sido

retirado 0 material argiloso e siltoso e depositada areia mari

nha entre os seixos de deposito anterior. Os sedimentos que for

mam a faixa da restinga sao de origem marinha e eolica enquanto

que, os sedimentos de origem fluvial sao encontrados no foz do

Rio Cachoeira e a montante da confluencia do Rio Cachoeira e Ri

beirao Grande.

A unidade geomorfologica sedimentar caracteriza-se por

apresentar uma topografia plana ou suavemente ondulada e morfo

logia tipica de atua~ao dos processos deposicionais, representa

da pela restinga e planicie aluvial, com retrabalhamento pela

a~ao marinha, fluvial e eolica.

Os terrenos sedimentares da restinga e planicie aluvial

apresentam declividades inferiores a 6%. Entretanto, apenas al

guns trechos sao viaveis a ocupa~ao com equipamentos leves de

lazer. A maior parte desta area esta ainda em processo de conso-

*Comunica~ao oral.

104



lida¥ao e abrigada por vegeta¥ao fixadora, Lencol, freatico muito

superficial, desfavorecendo uma ocupa¥ao residencial de relativa

densidade e mesmo a atividade agricola em fun¥ao das caracterIs

ticas do solo.

Florianopolis apresenta as caracteristicas climaticas ine

rentes ao litoral suI brasileiro.

Segundo os criterios de K6pen, a classifica¥ao climatica

da regiao de Florianopolis e do tipo Cfa. (clima mesotermico u

mido, sem esta¥ao seca, com verao quente).

Florianopolis esta situada na zona intermediaria subtropi

cal, pertencendo ao grupo mesotermico umido ..c .. , pOis a tempera

tura media do mes mais frio e maior do que 30C e menor do que

laoC. Por outro lado, analisando-se 0 regime pluviometrico, ob

serva-se a inexistencia de esta¥ao seca. Observa-se ainda que

em todos os meses se registra uma altura pluviometrica superior

a 60 mID. Verifica-se ainda que a temperatura media do mes mais

quente e superior a 22 0C, mas que todos os meses tem temperatu

ras acima de 100C.

A vegeta¥ao da bacia da Lagoa do Peri e constituida por

dois tipos bern caracterizados que obedecem estritamente a es-

trutura geologica local: a Floresta Pluvial da Encosta Atlantica

e a Vegeta¥ao Litoranea.

Na bacia da Lagoa do Peri, a Mata Atlantica, higrofila,

cobre 0 embasamento granitico de topografia acidentada e desce

para a planicie quaternaria na qual aparece como uma vegeta¥ao

de transi¥ao em contato com a cobertura litoranea. Nesta faixa,

devido as condi¥oes edaficas, mostra uma fisionomia diversa da

quela das encostas cristalinas.

Originalmente, a mata e formada por estratos diversos,des

de 0 arboreo ao arbustivo. A sinusia das arvores e caracteriza

da pela grande densidade e heterogeneidade das especies com es

pecimes altos, esguios. A quantidade de epifitas e lianas e

imensa.

A sinusia herbacea nao e muito densa e sao abundantes as

pterid6fitas, as marantaceas e as gramineas. 0 carater tropical
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contudo, e mantido pelas bromilaceas, araceas, orquidaceas, pi

peraceas, gesneriaceas, as lianas, os parasitas e as constricto

ras, alem de xaxins e palmeiras (CARUSO, op. cit., p.74-76).

Separando a lagoa do oceano estende-se uma estreita faixa

de terrenos de sedimenta¥ao quaternaria. Nesta faixa, os solos

pobres ern nutrientes e 0 excesso de umidade fez surgirem espe

cies corn maior agressividade e poder de adapta¥ao. 0 estrato I~r

bareo e denso, pois as arvores nao impedem a penetra¥ao da luz

do sol . Dominam as bromeliaceas corn muitas especies. A exemplo

da mata da encosta, as epifitas sao igualmente abundantes(CARUSO,

op. cit., p.70).

A faixa de restinga, com 250 metros de largura, e coberta

pela vegeta¥ao litoranea. Nesta faixa os solos sao formados a

partir de sedimentos recentes, de origem marinha, eolica e flu

vial, pobres em nutrientes, corn altos teores de areia e argila,

profundos e sem estrutura. Tais caracteristicas mostrarn solos de

fraca fertilidade e, portanto despreparados para sustentar uma

cobertura mais exuberante. Desenvolveu-se conseqfientemente, uma

vegeta¥ao tipica de restinga, pouco exigente e plenamente adap

tada a escassez de nutrientes e agua, com 0 carater xerofitico

presente em muitas especies. Nao ocorre, portanto urn climax sub

julgado ao clima local mas uma plena adapta¥ao da vegeta¥ao as

condi¥oes edaficas (CARUSO, op. cit., p.64).

As plantas nao se desenvolvem como na floresta proxima,

mas constituem principalmente arbustos que recobrem toda a res

tinga. No entanto, nos locais onde ocorre uma camada mais desen

volvida de humus podem aparecer arvoretas mesofilas e higrofi

las.

Os principais tributarios da bacia da Lagoa do Peri sao os

rios Cachoeira Grande e 0 Ribe irao Grande.

A drenagem desses rios apresenta-se encaixada no

de falhas e xistentes no embasamento cristalino.

sis tema

o Rio Cachoeira Grande tern suas nascentes situadas na cota

280 metros e percorre 1,17 km a te desaguar na Lagoa. 0 curso su

perior deste rio tern 750 me t r o s de comprimento com de cl i vi dade
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de 0,24 m~; 0 curso medio se estende por 340 metros com urn

diente de 0,26 m/m. 0 baixo curso corresponde a urn delta de

ma~ao com 70 metros de comprimento e com dec1ividade de 0,1

gra

for

m/m.

A area drenada pe10 rio Cachoeira Grande e de 1,66 km2• De

acordo com a metodo10gia de ordena~ao de Strahler (1964), essa

bacia e de terce ira ordem com uma densidade de drenagem de 2,15

km/km2 •

o rio Ribeirao Grande, por sua vez, nasce a 285 metros de

altitude e se desenvo1ve nurn percurso de 4,6 km ate encontrar a

Lagoa do Peri. Em fun~ao de suas rupturas e dec1ives, 0 Ribei

rao Grande pode ser dividido em cinco segmentos: segmento A, que

corresponde ao alto curso e possui 760 metros de comprimento,

com dec1ividade de 0,15 m/m; segmento B, e 0 a1veo10 intermon

tano que corresponde a uma zona de sedimenta~ao quaternaria e

possui urn comprimento de 610 metros e dec1ividade de 0,20 m/m

segmento C, que corresponde ao medio curso e tern urn comprimento

de 1.830 metros, com urna dec1ividade de 0,03 m/m; segmento D,

que corresponde ao trecho encachoeirado do medio curso com 600

metros de comprimento e dec1ividade de 0,17 m/m; segmento E,

corresponde ao baixo curso, caracterizando-se como meandrante e

atravessando uma pequena p1anicie de nive1 de base com 825 me

tros de comprimento e dec1ividade de 0,01 m/m.

A area drenada pe10 Rio Ribeirao Grande e de 6,98 km2 e se

constitui n~ma bacia de quarta ordem com densidade de drenagem

.le 2,61 km/km2.

Sao desconhecidos os regimes f1uviometricos de ambos os

rios, bern como suas caracteristicas fisico-quimicas.

Os dados de vazao do extravazador da Lagoa, citados nos

traba1hos do IPUF (1978) e CASAN (1977), devem ser usados com

reserva, vis to que foram obtidos em estudos de regiona1iza~ao,

metodo1ogia esta que nao se ap1ica as bacias de pequeno porte

e sem instrumenta~ao, como e 0 caso da bacia da Lagoa do Peri.
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Situa~ao Atual da Vegeta~ao

o intense desmatamento da Ilha de Santa Catarina teve como

causas a agricultura, a extra¥ao de madeira para constru¥ao e

para combustivel, desde 0 uso domestico ate para engenhos, cur

tumes, olarias e caieiras, 0 abastecimento de navios e ate para

exporta¥ao - exportava-se para Montevideu, entre outras cidades.

A chegada dos a¥orianos foi decisiva para 0 futuro da vegeta~ao

da Ilha, que era retirada em grande escala para os fins citados

e para a abertura de espa¥os para edifica¥oes que iniciaram 0

processo de urbaniza~ao da Ilha.

A agricultura, entretanto, foi a principal responsavel pe

la amplia¥ao das areas desmatadas. Desprovido de qualquer tecni

ca, 0 agricultor empregava os meios mais facies ao seu alcance:

o machado e 0 fogo. Sem promover uma rota¥ao de terras, ele ia

apenas substituindo as areas de solo esgotado por outras que

desmatava em dire~ao aos morros. 0 relevo acidentado, desprovido

de sua prote¥ao, permitia 0 rapido escoamento das aguas plu

viais, com 0 conseqUente empobrecimento do solo em bases e a

instala¥ao de processes erosivos (CARUSO, op. cit., p.97-l04).

o processo de desmatamento atual na Bacia da Lagoa do Peri

nao te~ poupado sequer a vegeta~ao ao longo dos corregos, 0 que

traz problemas serios aos mananciais hidricos, unicas fontes de

abastecimento de agua da popula~ao local. Uma vez retirada, a

vegeta¥ao ciliar e substituida pelo paste natural, usado no sus

tento da cria~ao de gado, baseada em animais para tra¥ao e di

minuta produ¥ao de leite para consumo local. As pastagens ex

pandeffi-se em detrimento da Mata Atlantica pelos sopes dos mor

ros e nos vales dos corregos tributarios da lagoa (IPUF, 1978).

A diminui¥ao das atividades agricolas, especialmente 0

principal produto da regiao, a farinha de mandioca, tern permiti

do, por outro lado, a regenera¥ao da vegeta¥ao em muitos locais.

ba-

que

pro-

campo

locais

A veget¥ao secundaria, aparece em toda a extensao da

cia, pois muitas areas antes recobertas por lavouras, ainda

pequenas e de subsistencia, encontram-se abandonadas e em

cesso de regenera¥ao em varios estagios. Em trabalho de

realizado observou-se a retomada da vegeta¥ao em muitos
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representada pelos estagios de capoeirinha, capoeira e capoei

rao(Fig. 11). Caso a mata nao seja mais tocada, a tendencia e

o restabelecimento de seu climax, 0 que so se dara em periodo

superior a 100 anos (CARUSO, op. cit., p.116/117). Entretanto, a

autora citada acima alerta que dificilmente havera reconstitui

¥ao integral da vegeta¥ao primaria, pois, uma vez retirada a co

bertura vegetal original 0 solo desprotegido perde muito de sua

estrutura. Alem disso, 0 solo da Ilha de Santa Catarina e pobre

em nutrientes e muito acido, caracteristicas que sao agravadas

pela retirada de sua cobertura vegetal.

A decadencia da agricultura nao interrornpeu a extra¥ao da

madeira. Atualmente a madeira e retirada para servir de combus

tivel as padarias e restaurantes que possuem fornos a lenha. As

madeiras de lei ainda sao procuradas para a constru¥ao civil e

de pequenas embarca¥oes usadas pelos pescadores da baixada. No

entanto, sua utiliza¥ao tern ficado cada vez mais restrita com a

diminui¥ao do numero de especlmes. Por esta razao, na Bacia da

Lagoa do Peri, a vegeta¥ao primaria da Mata Atlantica pode ser

encontrada somente nos topos dos morros, embora muito depredada

~ela popula¥ao a cata de madeira para fins diversos.

As vertentes dessa bacia, apresentam-se ainda recobertas pe

la vegeta¥ao. Entretanto, caso nao se detenha 0 quanta antes 0

processo de desmatamento, breve elas estarao cobertas pelo "ca

pim melado", Melinis minutiflora. Esta graminea ao crescer, re

cobre 0 solo com uma camada compacta que impede a germina¥ao de

outras sementes que eventualmente cheguem ao local. Segundo Ca

ruso (op. cit., p.118) a sUbstitui¥ao das arvores pela graminea

ja ocorre em outros locais da Ilha de Santa Catarina.

o continuo desmatamento, na bacia da Lagoa do Peri, podera

causar serios desequilibrios de ordem ecologica para 0 sistema

hidrico da area. A retirada da vegeta¥ao desprotege as vertentes

dos morros cristalinos e 0 processo de erosao facilmente se ins

tala. Os detritos terrosos sao transportados para os corregos que

alimentam a lagoa, causando 0 assoreamento da mesma. Este fato,

e facilrnente observavel atraves dos sistemas da vegeta¥ao aqua

tica, que sao pouco a pouco soterrados.
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Caracteriza~ao Socio-Economica

A cara cteri z a~ao socio-economica apresentada neste capitu

lo tern por base os dados do IPUF, no Plano Diretor do Parque da

Lagoa do Peri. Estes dados foram obtidos por entrevista entre

1977 e 1978. Apesar de ja terem se passado variosanos deste le

vantamento, pode-se observar em visita a campo, que a situa~ao

nao sofreu e xp r e s s i va s modifica90es.

o universe populacional em 1978 era de 214 pessoas, orga

ni zadas em 54 familias. Do total da popula9ao, 40 eram residen

t es t emporarios e 174 permanentes. Do levantamento de 1978 para

ca, 0 que pode ter ocorrido e 0 aumento dos residentes tempora

rios e 0 deslocamento de familias que residiarn em carater per

mane n t e para outras localidades da Ilha. Esta tendencia e devida

por urn l ado pela desvaloriza9ao da terra ocasionada pela emi

ne ncia de i mplementa9ao do Parque e por outro pela especula~ao

imobiliaria que continua a atuar conseqUentemente presslonan

do a nao implanta9ao do mesmo.

Os residentes temporarios concentrarn-se na area mais valo

rizada da Lagoa que e a restinga (parte leste). Nesta a rea, que

r epresenta 19 % do total, estavam assentados em 1978,107 pessoas,

ou seja, 5 0 % da popula~ao. Esta area e servida pela rodovla SC

406 que chega ao suI da Ilha, sendo privilegiada, por conseguin-

te, em t ermos de equipamentos (transportes, escola, comercio,

etc). Os moradores desta area ja nao dedicam-se a atividades

primarias; vivem de remunera~ao de servl~os prestados ou de sa

larios e mpre ga t i c i o s .

E no Se r t a o do Peri (na pa r t e montanhosa) que vive a ou

tra pa r t e da po p u l a 9 a o . Os habitantes do Sertao sao em geral des

c endentes do c o l o n iza do r a~oriano e v ivem da agricultura de sub

s is t cnc i a , associa d a a fabrica9ao d e farinha de mandioca de for

ma artesa na l .

As l avo uras p rodu zem , em ord e m de i mportancia, mandioca,

cana -de-a9uca r , feijao e mi lho. Esta a t iv i d a d e , entretanto, ex

per i menta a decadenc i a provocad a pela f a lta de perspectiva de

uma expl ora9ao rac iona l do s r ecursos na turais, n os mol d e s da so-
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ciedade capitalista em que esta inserida. Na bacia do Peri como

nas demais localidades da Ilha as praticas de explora¥ao da ter

ra sao rudimentares e tradicionais. Praticam ainda a coivara.

Alem disso, ha restri¥oes impostas pelo meio fisico. A forte de

clividade associada a praticas improprias favorecem a erosao e 0

crescente empobrecimento do solo.

A cria~ao de gada nao e expressiva. ~ feita para tra~ao a

nimal, venda de novilhos e pequena produ~ao de leite. 0 gado

e criado em areas de lavoura abandonada nos sopes das encostas

suaves e fundos de vales (IPUF, 1978).

Quanto a qualidade de vida, ainda segundo entrevistas fei

tas em 1978, 0 nivel medio de renda familiar e de 1 (urn) sala

rio mInimo. Este dado caracteriza uma situa¥ao de pobreza geral

que espelha-se no tipo de moradia sem moveis domiciliares, ves

timentas, condi~oes de saneamento, dieta alimentar e nivel de

escolaridade.

o grau de escolaridade e baixissimo, sendo que apenas 53%

da popula~ao freqllentou algum ana a escola. Do total dos resi

dentes permanentes apenas 10% completou 0 I grau e 1% 0 II grau

(pesquisa Domiciliar CCH/UFSC, 1978). No Sertao do Peri ha maior

concentra¥ao de popula~ao que nao freqllentou a escola. Esta si

tua¥ao e facilmente compreendida pela ausencia de escolas no

Sertao ate 1978 e a dificuldade de acesso as localidades vizi

nhas.

Quanto a saude, a realidade constatada e de baixo nivel

sanitario e deficiencias organicas decorrentes do proprio siste

ma alimentar.

No caso de necessidade de atendimento medic%dontologico

os moradores da Bacia da Lagoa do Peri precisam deslocar-se as

unidades de saude do Pantano do SuI e Arma~ao.

Uso e Qualidade dos Recursos Hidricos

A agua dos mananciais da Bacia da Lagoa do Peri e utili

zada, em geral, para 0 consumo domestico e atividade agricola.
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o sistema de abastecimento de agua e feito atraves de po

90S freaticos individuais, fontes e corregos sem nenhum trata

mento. Na atividade agricola e utilizada para a prepara9ao de

farinha e cacha9a. ~ utilizada, ainda, em apenas urn engenho, co

mo fonte de energia para movimenta9ao de uma roda d'agua.

A localiza¥ao das habita90es proximas as fontes e corregos

propicia tambem a utiliza¥ao dos canais e conseqUentemente da

agua como escoadouro de dejetos liquidos e solidos. Apenas os

restos da produ9ao de farinha tern tratamento proprio, pois, por

serem venenosos, comprometem imediatamente a qualidade da agua,

ocasionando inclusive a morte de animais domesticos (IPUF, 1978).

Sao praticamente desconhecidos os padroes de qualidade fi

sico-quimica dos recursos hidricos da bacia. Nem mesmo os orgaos

publicos que se ocupam com a problematica da qualidade das a

guas, como a CASAN e a FATMA, dispoem desses dados.

Em trabalho realizado para 0 IPUF, 0 Centro de Ciencias A

grarias da Universidade Federal de Santa Catarina efetuou no

periodo de 1 a 20 de fevereiro de 1978 uma opera9ao de campo in

tensiva com vistas a caracterizar 0 ecossistema aquatico da La

goa. Nesse trabalho nao foram feitas amostragens nos dois prin

cipais rios que demandam a Lagoa. Em alguns pontos da Lagoa, 0

CCA/UFSC determinou os niveis de pH, oxigenio dissolvido e clo

retos.

Atualmente a agua da Lagoa e utilizada para lazer,

de subsistencia, higiene pessoal e lava9ao de roupa.

pesca

Atualmente a CASAN iniciou obras para aproveitamento do

manancial da Lagoa do Peri, para mediante capta9ao e tratamento,

abastecer a popula9ao do suI da Ilha, estirnando-se a capacidade

de atendimento para 30.000 habitantes aproximadamente, cons ide

rando-se 0 padrao de consumo de 175 litros/habitante/dia.

Plano Diretor do Parque da Lagoa do Peri

A area estudada, neste trabalho, compreende a area de a

brangencia do Parque da Lagoa do Peri.
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o Plano Diretor do Parque da Lagoa do Peri foi elaborado

em 1978 pelo Instituto de Planejamento Urbano de Florianopolis

com a colaborayao de entidades como a FATMA e a UFSC atraves da

FAPEU, CCH, CCA e Horto Botanico.

Os objetivos propostos pelo IPUF para implantayao do Par

que podem ser resumidos nos seguintes:

- Fixar normas para 0 usc da Lagoa, prevendo os equipamen

tos e instalayoes minimas que possam garantir sua utilizayao co

mo reserva territorial e cultural de interesse ecologico, cien

tifico e paisagistico compatibilizando seu aproveitamento ao in

teresse de ampliar a oferta de areas e equipamentos a recreayao

e ao lazer.

- Proteger 0 manancial hidrico da Bacia da Lagoa do Peri

de modo a permitir uma utilizayao adequada de seu potencial, vi

sando abastecer a populayao do suI da Ilha de Santa Catarina.

- Preservar 0 patrimonio natural representado pela

flora e paisagem, de modo que possa ser utilizado como

"interesse ecologico" e de pesquisa cientlfica.

fauna,

area de

- Aproveitar as condiyoes peculiares de sua paisagem natu

ral e cultural para 0 adequado desenvolvimento de atividades edu

cativas, de lazer e recreayao.

Para 0 alcance desses objetivos foram delimitas tres areas

que tiveram seu uso estruturado para a compatibilizayao entre

preservayao dos recursos naturais e atividades humanas.

Estas tres areas sao denominadas e caracterizadas, segun

do 0 IPUF, como:

Area de Reserva Biologica

~ de preservayao permanente e plena dos recursos naturais.

~ constituida de florestas primarias que ocuparn as encostas mais

abruptas e partes altas dos morros, sendo permitido, exclusiva

me n t e , seu usa para fins cientificos e educacionais. ~ a area de

importancia fundamental "ao manancial hidrico da Lagoa.
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Area de Paisagem Cultural

Corresponde as por90es de terras em que sao desenvolvidas

as atividades agrIcolas a nivel de subsistencia e de transforma

9ao de carater artesanal. A manuten9ao das atividades tradicio

nais e a permanencia dos atuais moradores sfgnificam a curto e

medio prazo, uma forma de garantir a propria preserva9ao dos

recursos naturais da localidade. A lange prazo, dada a tendencia

natural de decadencia dessas atividades, podera se transformar

em area de parque dos engenhos pelo importante patrimonio cultu

ral ja instalado.

Area de Lazer

Corresponde a area da restinga e da propria Lagoa onde se

pretende conciliar a preserva9ao dos recursos naturais com a

utiliza9ao para objetivos cientificos, educacionais e de lazer.

o Plano Diretor doParque da Lagoa do peri, acima resumido,

Ja foi aprovado pela Camara dos Vereadores, porem, ainda, nao

foi implantado. Na verdade nao existe uma data para implanta9ao

do Parque e a justificativa e a falta de verbas para as desa

propria90es necessarias e para a constru9ao dos equipamentos ne

cessarios ao funcionamento do Parque e a contrata9ao de pessoal.

A implanta9ao do Parque e de suma importancia dado 0 seu

valor ecologico para a Ilha. Ele significa urna das ultimas re

servas da Mata Pluvial Atlantica e urn refugio para diversas es

pecies de fauna nativa que esta em extin9ao. Alem disso, e urn

dos poucos mananciais de agua doce com que pode contar a popula

9ao do suI da Ilha.

o Plano proposto pelo IPUF apresenta propostas interessan

tes, principalmente, pela iniciativa de combinar preserva9ao eco

logica com preserva9ao cultural, fins cientifico-educacionais e

lazer.

A demora na implanta9ao do Parque, entretanto, esta con

tribuindo para degrada9ao e descaracteriza9ao do mesmo. Depois

de aprovada a lei, constru90es particulares foram erguidas as
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margens da Lagoa e 0 desmatamento e queimadas sao rot ina para a

Bacia. Todas essas infra~oes e outras ja foram denunciadas e fo

tografadas por entidades ecologicas e pessoas ou entidades inte

ressadas na preserva~ao da Bacia da Lagoa do Peri. Alem disso,

a popula~ao tradicional que deveria ser preservada com sua ati

vidade, como patrimonio cultural, esta abandonada. Os solos pau

perizados e uma atividade pouco valorizada, como a pequena pro

du~ao agricola obriga essa popula~ao buscar no centro da cidade

condi~oes de sObrevivencia, muitas vezes, se desfazendo de sua

propriedade. Essa troca de proprietario e, ainda, mais nociva pa

ra os objetivos de preservavao, pois e feita com pessoas que tern

por objetivo a especula~ao.

A implanta~ao do Parque do Peri se constitui, hoje, numa

prioridade para urna politica de preserva~ao do Meio Ambiente e

de melhorias da qualidade de vida.

ConclusOes e RecomendafCOes

Dos aspectos e resultados levantados neste trabalho e di

ante do proposito nele assumido, procurou-se, atraves de urn ca

minho preliminar, 0 estudo e a caracteriza~ao da Bacia da Lagoa

do Peri.

Os resultados obtidos sao importantes para 0 melhor enten

dimento dos fenomenos ligados ao processo de desenvolvimento da

regiao estudada.

Alguns itens incontestavelmente essenciais para a melhor

compreensao da dinamica da area nao puderam ser tratados com

maiQr profundidade neste trabalho, face a carencia de dados. A

eXiguidade destes dados nao permitiu uma avalia~ao dos mecanis

mos e da verdadeira amplitude da integra~ao homem-ambiente.

No que diz respeito a qualidade dos recursos hidricos,pra

ticamente inexistem informes nos orgaos que se ocupam da proble

matica da qualidade da agua e do meio ambiente. Con forme ficou

evidenciado no texto so se tern conhecimento de urn levantamento da

qualidade das aguas da Lagoa do Peri realizado numa canpanha in-
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tens iva de curta dura~ao desenvolvida pelo Centro de Ciencias A

grarias da Universidade Federal de Santa Catarina.

Cabe ressaltar que 0 manancial hidrico da Lagoa sera uti

lizado pela CASAN com a finalidade de abastecimento das popula

~oes do suI da Ilha, como foi igualmente mostrado ao longo do

texto.

Atraves de analises realizadas "in loco" na regiao, pode

se constatar, por outro lado, urn intenso movimento de retirada

de especimes vegetais nativos localizados em trechos criticos,

como, por exemplo, as cabeceiras dos rios que abastecem a Lagoa.

Fica patente, portanto, a perda da qualidade da agua usada pela

popula~ao que reside na bacia.

A vegeta~ao original dentro do perimetro da bacia encon

tra-se ja bastante alterada, quer em sua composi~ao floristica

quer em seus limites.

A bacia apresenta-se em certos trechos - que nao sao

quenos - completamente devastada em virtude do avan~o das

tes de desmatamento cujo objetivo final e 0 abastecimento

fornos a lenha, especialmente, padarias e restaurantes da

de.

pe

fren

de

cida-

o processo de desmatamento associ ado a forte declividade e

ao mau uso do solo tern dado lugar a lixivia~ao e a conseqllente

perda de nutrientes. 0 emprego erroneo do solo da origem a areas

onde sao intensificados os processos de erosao acelerada. Com

isso, tern havido uma perda progressiva do solo superficial e urn

conseqllente assoreamento da Lagoa cuja tendencia, mantidos os

parametros atuais, e agravar-se. Desnecessario e salientar que

o programa de abastecimento de agua da CASAN para a popula~ao lo

cal ficara seriamente comprometido.

As analises qualitativas levadas a efeito pelo Instituto

de Planejareento Urbano de Florianopolis - IPUF, na area, permi

tern concluir que, pelas atuais condi~oes da economia local, cal

cada em atividades ligadas sobretudo a agricultura de subsisten

cia, a bacia vern sofrendo urn processo progressivo de esvaziamen

to demografico com a popula~ao, especialmente os jovens, procu-
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rando rnelhores coloca~oes na sede do municipio.

A emigra~ao da popula~ao local tern permitido que pessoas

de outras areas ocupem a bacia da Lagoa fer indo urn dos objeti

vos do Plano Diretor do Parque, que e 0 da preserva~ao cultural.

Essa mudan¥a da popula¥ao implica, ainda, num agravamento do

processo de degrada¥ao ambiental, ja que 0 uso dos recursos e

intensificado e ampliado, passando de agricultura de subsisten

cia para uma agropecuaria mais intensa e urn extrativismo vegetal

com fins comerciais.

Este processo pode ser visto, hoje, em escalas aceleradas

na parte suI da bacia, onde a pratica de queimadas para forma~ao

de pastos e planta~oes e 0 lugar comum.

o estudo elaborado permitiu perceber que alem dos

mas intrinsecos a area da bacia do Peri, outros poderao

com intensidade e gravidade crescentes dada a limita¥ao

vantamentos padronizados.

proble

advir

de le-

Ao se apontar esta limita¥ao nao se quer, de maneira algu

rna, negar a relevancia dos levantamentos gerais, os unicos ca

pazes de fornecer uma visao abrangente da realidade.

Sugere-se, contudo, a conveniencia da observa¥ao de algu

mas recomenda~oes que servirao de subsidios para 0 desenvolvi

mento de urn plano de a~ao:

- Implanta~ao imediata do Parque da Lagoa do Peri, com a

fixa¥ao da popula¥ao tradicional atraves de atividades como fis

caliza¥ao e reflorestamento. Evitar novas constru~oes particu

lares as margens da Lagoa e a continuidade de. degrada¥ao do am

biente (desmatamento, polui¥ao das aguas, etc).

- Em face do adiantado estado de degrada¥ao do ambiente e

da implanta¥ao de equipamentos para abastecimento de agua, se

faz necessario urn acompanhamento da dinamica ambiental. Para es

se acompanhamento e fundamental a instala9ao de urn laboratorio,

de uso multidisciplinar, para 0 levantamento de dados basicos em

nivel de detalhamento para realiza9ao de estudos que melhor de

fina:
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- 0 regime pluviometrico;

- vazoes afluentes;

- balan~o hidrico;

- comportamento ecologico e hidrodinamico da Lagoa em face

a eventual sobreeleva~ao do seu nivel;

caracteristicas fisicas, quimicas e biologicas das aguas;

- monitoramento da qualidade das aguas;

- dinamica dos processos geomorfologicos.

A implanta~ao de equipamentos para a execu~ao de levan

tamentos e estudos e urgente, urna vez que os mesmos demandam pra

zos relativamente longos mas que sao fundamentais para urn apro

veitamento compativel dos recursos naturais, como por exemplo, 0

aproveitamento de agua para abastecimento.

- A implanta~ao de equipamentos para abastecimento de agua

deve ter como criterio basico a existencia de dados mais expres

sivos sobre 0 regime hidrologico, uma vez que sistemas lagunares

semelhantes ja desapareceram por assessoramento.

- Para realiza~ao dos levantamentos, estudos e pIanos pro

postos, ha absoluta necessidade de defini~ao do mecan ismo insti

tucional que promova a coordena~ao das entidades e colegiados a

tuantes ou com interesse e tambem assegure os recursos economi

cos e financeiros necessarios.

- As iniciativas de carater geral, visando coordena~ao e

integra~ao de entidades atuantes, nao deverao postergar medidas

mais urgentes, relativas a preserva~ao do parque.

Em termos imediatos, devera ser constituido urn grupo de

trabalho composto por profissionais, tecnicos e representantes

das insti tu i~oes , como tambem da popula~ao local, com vistas a

tecer urn programa de estrategias para a Bacia da Lagoa do Peri.
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