
OBSERVACOES GEOMORFOLOGICAS NA PRAIA DO FORTE - ILHA DE SANTA

CATARINA, MUNICipIO DE FLOlUANOPOLIS-SC*

Efigenia Soares de Almeida**
Janete Abreu de Castilhos***

Alvaro Afonso Simon**

Edson Luiz Avila**

Juares Jose Aumond**

Maria Ligia Cassol Pinto**

Mariane Alves Dal Santo**

Nelson Infante Junior***

Introducao e Apresentacao da Area

As atividades praticas da disciplina de Geomorfologia Cos

teira do curso de Mestrado em Geografia , ministrada em outubrol

novembro de 1989 pela Professora Olga Cruz , foram dirigidas pa

ra atividades de campo na praia do Forte. A praia e uma faixa

de formaCao marinha em processo de sedimentacao atual, situada

as margens da baia Nor t e , ao longo da face oeste do morro do

Forte, entre as praias da Daniela e Jurere (Fig. 1) .0 morro,

a 117 m de altitude maxima (IBGE, 1974), faz rnudar a direcao de

L-O da praia de Jurere para a de N-S e NE-SW das praias do For

te e Daniela. Ao rnesrno tempo, corn 0 rnacico costeiro da Ar rna ca o

*Trabalho elaborado sob coordenacao da Profa. Olga Cruz na
disciplina de Geornorfologia Costeira.

**Alunos do curso de Mestrado ern Geografia, DG-CCH-UFSC.
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Fig . 1

FONTE: MAPA POliTICO DO
ESTADO DE SANTACATARINA
GAPLAN,1986

ESCALA : I : 500.000
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no continente, delimita urn estreito de aproximadarnente 4,5 km

de largura, por onde sao canalizadas as correntes de mare para

o interior da baia Norte. Na altura da ilha Anhatomirim, 0 ca

nal apresenta profundidades de ate 10,7 m (DRN, 1977) a oeste,

enquanto a leste, aguas mais tranqfiilas propiciam a formacao da

flecha do Pontal da Daniela, dos baixios da enseada de Ratones

e dos cordoes arenosos da praia do Forte.

Urn cordao arenoso frontal, amarrado as frentes de inter

fluvios da face oeste do morro (foto 1), isola urna area rebai

xada umida com lagoa, alimentada por aguas fluvio-pluviais e

por materiais das vertentes do morro. Desmatamento antigo e ge

neralizado para atividades agricolas (Caruso, 1983), abertura

de estrada e intensificacao do turismo vern acentuando a descida

desse material intemperizado-coluvial, provocando tarr~em aflo

ramento de matacoes em rochas graniticas do proterozoico Supe

rior (DNPM, 1986). Por ocasiao de chuvas fortes, esse material

desce em enxurradas, mistura-se aos terracos e areias praiais

ou contribui para a composicao de finos da depressao umida, dos

fundos da lagoa e dos bancos submersos no mar. A lagoa tende a

assorear ao suI com a formacao de urn cordao arenoso interno,

enquanto ao norte, comunica-se com 0 mar por urn sangra

douro, ativo e movel por ocasiao de mares de equinocio ou de

maiores amplitudes das de sizigia , coincidentes com tempos tem

pestuosos ou com grandes ondas oceanicas.

Justificativas e dbjetivos

A area escolhida esta relacionada ao complexo Pontal da

Daniela - Enseada dos Ratones e Ponta das Canas, ja preliminar

mente estudado (Mendonca et al ., 1988) como um born exemplo da

dinamica sedimentar - erosivo atual na costa noroeste da Ilha.

Suas acumulacoes arenosas em bancos submersos, praias, cordoes

e flechas em pontais, alternadas a costoes rochosos, prestam

se a observacoes e medidas, cujo objetivo principal esta ba

seado em tentativas iniciais de algumas pesquisas a respeito

dos mecanismos de sedimentacao - erosao no litoral da Ilha. Es-
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ta, ja bastante atingida por processos antropogenicos

a uma ocupacao urbana - turIstica, e ainda carente de

vantamentos de base do seu meio fIsico.

Metodo

ligados

tais le-

o encaminhamento teorico e pratico da disciplina levou em

conta medidas e observacoes a respeito das relacoes mUltiplas

dos elementos naturais retocados e modificados pela acao huma

na, em escala de espaco - tempo local e pontual (Cruz, 1985) ,no

perIodo dos ultimos 51 anos (1938-1989). Tais relacoes, apoia

das nos perfis de praia e aliados ao exame de fotografias ae

reas (Colecoes IPUF e SEPLAN), levaram a reconhecer subcompar

timentos ou setores praiais com caracterIsticas granulometri

cas, hIdricas, de formas e vegetacao, expressos nos perfis to

pomorfologicos (fig. 2, 3, 4 e legenda). Graficos de dados me

teorologicos de chuva e ventos (Aeroporto - FAB, Sao Jose - EMT,

Ingleses - J. Cruz, nao oficial) e de tabuas de mares (DHN-~1)

foram conectados a algumas medidas aproximadas na praia, de

correntes de mares, de ondas e de ventos. Correlacoes inter-

pretativas sao ainda preliminares, mas poderao constituir urn

dos pontos de partida para constatacoes futuras e para a con

tinuidade da pesquisa.

Analise Morfo16g~ca Local-Pontual

Casas e ranchos de antigos agricultores e pescadores da

praia do Forte e, atualmente, casas de veraneio tern side cons

truIdos nas restritas ocorrencias de terracos mais elevados,

certamente de origem marinha, com contribuicao de materiais co

luviais das vertentes do morro. Tais formas terraceadas seriam

correlacionaveis a terracos mais elevados nas planIcies de

restingas de Jurere e da Daniela, estudados por Duarte (1981).

Uma analise das fotografias aereas de 1938 confirmou a loca-

lizacao das casas sobre os terracos e a existencia de apenas

uma minuscula depressao umida com POCas entre a praia estreita
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Foto 1 - Vista geral da praia do Forte para NNv;. Observa-se a

estreita area de estirancio mais umida, a faixa mais

clara de berma no tope do cordao frontal com vegetacao

escassa, a depressao com solo mais umido e maior ocor

rencia de vegetacao. A lagoa esta sendo assoreada ao

suI por urn cordao interno. Em primeiro plano, as fren

tes de interfluvios rebaixados do morro do Forte apa

recem com mata secundaria ou em areas desmatadas onde

afloram os matacoes granIticos; ao fundo, 0 macico cos

teiro da Armacao.
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Foto 2 - Topo do cordao frontal com pequenas dunas e marcas on

dulatorias eolicas. Nota-se a inclinacao e 0 soterra

mento da vegetacao na area trabalhada pelo vento.
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e 0 terraco mais elevado. Em 1957, as fotografias denunciaram 0

alargamento da praia, a formacao do cordao arenoso frontal, re

presando depressoes estreitas, alongadas e a existencia da la

goa ao suI, na desernbocadura de pequeno canal fluvial. As foto

grafias aereas de 1978 confirmam ter a fase de sedimentacao ma

rinha, mais ativa, pelo menos apes 1938, alargado 0 cordao fron

tal e formado urn outro interlagunar, subdividindo a parte suI

da lagoa.

A situacao atual expressa nos tres perfis topomorfolegicos

e na 'coleta de amostras de sedimento e de vegetacao, conforme

ainda observacoes de campo, tern demonstrado urn ataque erosivo

do mar no setor norte do cordao frontal, sobretudo, apes mare

de . equinecio. 0 perfil A-A' (Fig. 2) mostra, na direcao N-llOoE,

a seqfiencia de quatro sUbcompartimentos ou setores praiais. 1)

o estirancio apresenta baixas .d e c l i v i d a d e s de 2 a 60 inclusive

na alta praia, onde avegetacao comeca a ocorrer. 2) A berma

constituio tope do cordao frontal, geralmente fora do alcance

das mares. A medida 'q ue suas areias; .superficiais ressecam, sao

trabalhadas pelo vento, formando .du na s ernbrionarias (Foto 2),

comma.rcas onduLadas eelicas ..'em meLo 'a vegetacao herbacea , ra

ramente arbustiva; tals minoformas proplciam declives . Yariados

de, 0 , alSo. 3) 0 cordao arenoso interlagunar e a lagoa , fazem

parte de .uma depressaoiimida, 'com declividades de,l a 50. A la

goa, por suavez e~t~ sendo lentamente assoreada pela progra

dacao do cordao interlagunar em direcao ao norte. 4) 0 terraco

mais elevado, ligado as baixas vertentes do morro com nichos de

nascentes, matacoes, habitacoes e restos de mata de restinga

degradada, recebe as aguas de urn ribeirao a desaguar na lagoa.

o perfil B-B' (Fig. 3), na direcao N-120-E, dispoe-se em

tres subcompartimentos. 1) No estirancio, mesmo na alta praia,

as declividades nao ultrapassam 11 0 . 2) A berma, no topo do

cordao frontal com minidunas, marcas e6licas, carapacas calca

reas, organismos vivos e vegetacao em geral herbacea, as vezes

soterrada por novas camadas de areia (Foto 2), inclina-se de 4

a 60 em direcao a depressao umida. 3) Esta com declividade de

4 a 20 , tambem apresenta areias trabalhadas pelo vento, mas em

geral e umida, com vegetacao mais adaptada as proximidades da
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lagoa, a qual e delimitada a leste pelos matacoes dos

interfluvios do morro.

baixos

o perfil C-C' (Fig. 4) subdivide-se em quatro setores, 1)

o estirancio, com fragmentos calcarios, possui inclinacao de 4

a 70 , salvo na alta praia com 90 . 2) A berma, no topo do cor

dao frontal, apresenta minidunas, marcas eelicas, restos cal

carios e vegetacao rala, inclinada levemente de 1 a 40 para a

depressao umida. 3) Apes a lagoa, esta passa gradualmente a de

clividadesJ1'aiores ate atingir 0 quarto setor, 0 do terraco mais

elevado com habitacoes, aterros, mata degradada e eucaliptos.

Todas as amostras dos sedimentos coletados ao longo dos

tres perfis indicaram, nos exames granulometricos executados

com a colaboracao de Erico Porto Filho, a predominancia de

areias finas e muito finas bern selecionadas salvo algumas dos

perfis B-B' e C-C'. Por sua vez, a coleta e identificacao pela

professora ~~ria Leonor Del Rei Souza das especies vegetais ao

longo dos perfis demonstrou, na alta praia, a predominancia de

BZutaparon portuZaooides e Ipomea pes oaprae; a partir do tope

do cordao frontal, PaspaZum disthicum, SporobuZus virginicus,

PoZigaZa cyparissias, StigmaphyZZon ciZZiatum Ambrosia sp,

HydrocotyZe bonariensis, FimbrystyZes sp fbram as mais ocor

rentes. Na depressao umida, alem dessas especies, Cyperus sp,

Sesuvium portuZacastrum e Junous aoutus destacavam-se em meio

a outras especies rasteiras.

ninimica Erosivo/Sedimentar e GOnfiguracao Geomorfol6gica da

praia do Forte

A partir da analise de dados diarios de precipitacao, rosa

dos ventos, tabuas de mare e carta sinepticas para cada mes de

1989, apes estabelecer certas interrelacoes entre os parametros

definidos para a analise, foram identificadas algumas situacoes

e periodos que poderiam corresponder a uma tendencia erosiva ou

sedimentar na praia do Forte, contribuindo talvez a compreensao

da dinamica geomorfolegica local.
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1. Caracterizaeio de situacOes ma.is favoraveis a diDiiaica ero

sivo/sediJDentar na praia do Forte

A dinamica erosivo-sedimentar praial e a acao de proces

sos geomorficos que atuam concomitantemente ern urn dado setor

litoraneo. Todavia, podem ocorrer situacoes em que urn ou outro

processo apresente maior intensidade. 0 que aqui e chamado "si

tuacoes" corresponde a episodiOs pontuais onde haja conjuncao

de fatores mais propicios a sedimentacao ou a erosao.

a) Situacoes e periodos mais favoraveis a erosao marinha

De acordo corn 0 acima citado, as situacoes que poderiam

corresponder a dinamica erosiva mais intensa na praia do Forte

seriam aquelas onde houvesse a conjuncao de mares de sizigia ou

equinociais de primavera ou outono, com ventos fortes de qua

drante Norte e ocorrencia ou nao de episodios pluviais, ou en

tao, mares de sizigia ou equinociais, ventos de quadrante SuI

moderados a fortes com ocorreneia de chuvas. De urna maneira

bastante esquematica, estes fatores definem situacoes tempes

tuosas, mais favoraveis a dinamica erosiva.

Foram dezoito as situacoes destes tipos identificados no

litoral da Ilha de Santa Catarina ao longo do ano de 1989, as

quais se encontram distribuidas entre a primavera, verao e ou

tono.

b) Situacoes e periodos mais favoraveis a sedimentacao

Dois tipos de sedimentacao litoranea participam da dina

mica geomorfologica na praia do Forte: sedimentacao marinha e

sedimentacao eolica. No primeiro caso, situacoes favoraveis po

deriam corresponder ao que seria chamado de "situacoes normais"

ou seja, pequenas amplitudes de mare, ventos de quadrante Norte

ou Sul fracos, sem ocorrencia de episodios pluviais tempestuo

sos. Estas situacoes foram identificadas para 0 ana de 1989,

sobretudo, nos meses de verao e primavera.

Quanto a sedimentacao ocasionada pela dinamica

(Foto 2), e fundamental a ausenc La de prec LpLt.acoes , De

corn observacoes e algumas medidas aproximadas de vento
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zadas no setor estUdado, ventos de quadrante SuI seriam respon

saveis pelo transporte e sedimenta~ao eolica na praia do Forte.

A intensidade desse processo estaria diretamente relacionada a
freqllencia e a intensidade dos ventos deste tipo. A analise dos

dados de vento para 0 ano de 1989 mostrou uma freqfiencia apro

ximada de 50% para os ventos de quadrante SuI. Por outro lado,

estes ventos predominaram nitidamente em intensidade durante

dez dos doze meses do ano. Sendo a ocorrencia de ventos fortes

de quadrande SuI no litoral da Ilha mais freqllente durante os

meses de inverno e, considerando 0 fato de que estes meses fo

ram em 1989 os mais secos, pode-se supor que 0 periodo mais fa

voravel a dinamica sedimentar eolica corresponda, na praia do

Forte, aos meses de inverno. Todavia, 0 numero reduzido de ob

servacoes realizadas nao permite nenhuma afirmacao categorica a

respeito do comportamento do setor estudado face as situacoes

aqui identificadas; elas ficam por serem verificadas atraves

de urn numero maior de observacoes, num maior espaco de tempo.

2. Conf.1guracao ~rfol6gica da area estudada: Hidrodinauu.ca

e acao dos ventos

De acordo com as observacoes feitas durante as saidas de

campo e a analise de fotografias aereas, foi constatado urn

alargamento da praia do Forte no sentido Norte-SuI, conforme

os perfis C-C', B-B', A-A' e a Foto 1. A parte Norte da praia

(perfil C-C'), atraves de fenomenos de difracao das ondas em

torno do morro do Forte, encontra-se mais diretamente sob 0 im

pacta de correntes de ondas oceanicas e de mares ocasionadas per

ventos de quadrante Norte, dando origem a uma tendencia eros i

va mais acentuada neste setor.

Foi constatado ainda que a corrente de deriva litoranea

ocorre na direcao Norte-SuI, grosse modo, de acordo com medidas

aproximadas realizadas na praia. A propria direcao do Pontal da

Daniela, adjacente a area estudada e que avanca no sentido NE

SW (MENDON~A et al., 1988), vern confirmar 0 sentido da deriva

litoranea e das correntes na praia do Forte. Assim sendo, parte
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do material erodido no setor Norte da praia seria transportado

pela deriva litoranea e depositado na sua extremidade SuI, dan

do aI origem a uma tendencia a sedimentacao.

o sentido da deriva litoranea na praia do Forte poderia

ainda ser sugerido atraves da analise granulometrica das amos

tras coletadas. Tal analise indica a presenca de areia menos

fina nos perfis C-C' e B-B' e ausencia das mesmas no perfil A

A' ao suI do setor estudado. Poderia uma maior concentracao de

elementos finos a muito finos no perfil A-A' configurar urn

transporte paralelo no sentido Norte-SuI? So a continuacao da

pesquisa daria outros subsIdios a respeito. Por sua vez, a acao

dos ventos e mais visIvel no setor SuI onde a praia mais larga

oferece aos ventos de quadrante SuI material para a formacao de

dunas embrionarias sobre 0 cordao frontal. Os materiais mobi

lizados neste setor seriam ainda responsaveis, em parte, pelo

assoreamento da lagoa, que recebe contribuicao de materiais co

luviais das vertentes do morro do Forte e fluviais atraves do

ribeirao que nela desagua.

ConsideracOes Finals

o estudo da movimentacao atual dos sedimentos marinhos e a

acao eolica no litoral e areas adjacentes costeiras revelam a

importancia dos conhecimentos sobre as correntes de ondas e de

mares, aliados aos das situacoes meteorologicas do clima local.

Os trabalhos preliminares de pesquisa na praia do Forte indi

caram a dinamica dos processos geomorficos, traduzida ao longo

da praia por acentuacao dos fenomenos erosivos na extremidade

Norte e de sedimentacao na extremidade SuI. Por sua vez, a uti

lizacao de fotografias aereas demonstrou urna fase de sedimen

tacao marinha mais ativa apos 1938 ate pelo menos 1978, tambem

verificada no pontal da Daniela e da Ponta das Canas e confir

mada no levantamento dos perfis topomorfologicos praiais.

A real.Lzacao e a continuidade de pesquisas mad s detalhadas

sobre a dinamica geomorfica da area pesquisada e sobre os me

canismos processuais que definem seu comportamento traria gran-
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de contribuicao a avaliacao dos processos de ocupacao humana

nos espacos costeiros. Tais processos antropogenicos ja tern si

do iniciados na area, constatados atraves da presenca de bares

de beira-mar, casas de veraneio e sobretudo do desmatamento e

da ocupacao inadequada nas vertentes ingremes do morro do Forte.
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LEGENDA DOS PERFIS TOPOMORFOLOGICOS ESQUEMATICOS
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