
INFORMES DA POS-GRADUA<:AOI
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UNlVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

Producao Academica Discente

Desde 1989, a revista GEOSUL vern, dentro do possivel, divulgando
atraves desta se~ao resumos dos trabalhos academicos de Dissertacoes de
Mestrado nas concentracees oferecidas pelo Programa de Pos-Graduaeao ern
Geografia do Departamento de Geociencias: Desenvolvimento Regional e
Urbano e Utilizacao e Conservacao de Recursos Naturais.

Nesta edicao - que atualiza dados/informacoes publicados nos nO 07, 11
e 14 - os reswnos apresentam, sinteticamente, conteudos das dissertacoes
defendidas entre 1992/93. Ao todo ja somam cerca de trinta e nove trabalhos
elaborados nao somente por Geografos, mas tambem por Geologos, Arquitetos,
Engenheiros, Biologos, Economistas e Administradores, orientados por
professores notadamente da UFSC e/ou de outras instituicoes.

A Comissao Editorial apresenta com satisfaeao, a seguir, os resultados
desses esforcos individuais que, gradualmente, assumem um carater coletivo na
consolidacao do programa de Mestrado de Geografia, que em 1995 completa 10
anos de instalacao, criado ern fins de 1984 com a selecao de candidatos para a
primeira tunna que inaugurou 0 cuso a partir de 1985.
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CARACTERIZA~AO HIDROGEOL6GICA E HIDROQuiMICA DA
FORMA~AO RIO BONITO NA REGIAO DE SIDER6pOLlS E
ADJACENCIAS

EDSON LUIZ AVILA
- Ge6logo-

Concentracao: Utilizacao e Conservacao de Recursos Naturais
Comissao Examinadora:

- Prof. Dr. Cesar Augusto Pompea - UFSC - OrientadorlPresidente
- Prof. Dr. Armando B. de CastilhoJr. - UFSC - Co-orientador
- Prof. Dr. Luiz Fernando Scheibe - UFSC - Membro

Dissertacao Aprovada ap6s Defesa PUblica em 31/01/1992.

RESUMO

A area estudada abrange parte dos municipios de Criciuma, Sideropolise
Nova Veneza, situados no suI do Estado de Santa Catarina. Na regiao ocorrem
rochas sedimentares da Formacao Rio Bonito, de litologia variavel, que se
constitui no principal aquifere. A area aflorante e de 84,5 km2 e a atividade de
mineraeao das lentes de carvilo que ocorrem nesta formacao eintensa, fazendo
com que grande volumede efluentes liquidos se infiltrem neste aquifere.

Em um levantamento feito junto as empresas de perfuracao e orgaos do
poder publico, foi possivel, reunir 37 (trinta e sete) relat6rios de pecos
tubulares. Com base no processamento dos dados analisou-se 0 comportamento
hidrodinamico, sendo confeccionados Histogramas de Classes: profundidade,
vazao, nivel estatico e dinamico, capacidade especifica e transmissividade,
comportamento hidroquimico e sua inter-relacao, zoneamento hidroquimico,
estudo da evolucao da composicao quimica, percolacao no meio aqilifero
incluindoa analise de aptidao a diversos usos das aguas,

Os resultados das analises quimicas possibilitaram caracterizar que a
agua subterranea contida no Membro Sider6polis e que esta sob a influencia da
mineraeao do carvao pertence a tipos quimicos variados e e inadequada para
diversos usos. As caracteristicas hidroquimicas da agua subterranea contida no
Membro Triunfo apresentam em geral teores salinos baixos e pertencem a
diversos tipos quimicos, sendo, portanto, adequada para as mais diversas
aptidoes.
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o NIVEL DE SOCIALIZAc;Ao DOS EQUIPAMENTOS URBANOS EM
RELAc;Ao AO PROCESSO PRODUTIVO DE BLUMENAU

MARGIT WUNDERLICH DE ARRUDA
- Ge6grafa-

Concentracao: Dsenvolvimento Regional e Urbano
Comissao Examinadora:

- Prof. Dr. Vilmar Vidor da Silva - FURB - OrientadorlPresidente
- Prof. Dr. Armen Mamigonian - USPIUFSC - Co-orientador
- Prof. MSc. Ivo Sostisso - UFSC - Membro

Dissertacao Aprovada ap6s Defesa PUblica em 28/02/1992.

RESUMO

o presente trabalho e urn levantamento da instalacao de equipamentos
urbanos em Blurnenau, Santa Catarina, no periodo compreendido entre 1960 e
1990. Foram estudados especificamente os setores da habitacao e saneamento
basico.

o municipio ecaracterizado principalmente pela sua atividade industrial,
tornando-se centro regional, e portanto, local de grande movimentacao
populacional.

Esta pesquisa objetiva analisar como se efetivou 0 atendimento da
crescente demanda por infra-estrutura, identificando os agentes (e suas
contradicoes) envolvidos no processo de organizacao do espaco urbano local.
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FORMA(;AO SOCIAL BRASILEIRA E GEOGRAFIA: REFLEX()ES
SOBRE UM DEBATE INTERROMPIOO

MARIA GRACIANA ESPELLET DE DEUS VIEIRA
- Ge6grafa-

Concentracao: Desenvolvimento Regional e Urbano
Comissao Examinadora:

- Prof. Dr. AnnenMamigonian - USPIUFSC - OrientadorlPresidente
- Prof. Dr. Ignacio Mourao Rangel- CRE/RJ - membro
- Prof. Dr.Milton de AlmeidaSantos - USP- Membro
- ProP MSc. EgleMalheiros - Membro

Dissertacao Aprovada ap6sDefesaPUblica em27/05/1992.

RESUMO

o trabalho proposto pretende dar conta da rela~ilo entre dois temas distintos,
que acabaram convergindo nos ultimos anos: 1) fonna~ilo social brasileira e 2)
geografia.

o debate da tematica da fonna~ilo social brasileira ganhou 0 primeiro grande
impulsona decada de 1930 com as tentativasrealizadas por Gi1berto Freyre, Sergio
Buarque de Rolanda e Caio Prado JUnior, paralelamente as primeiras formulacoes
marxistas provenientes da visio da recem instalada terceira intemacional comunista.
Assim,com 0 correr do tempo, 0 debate incorporoucategoriasmarxistasque estavam
esquecidase que foram reavivadasap6s a Segunda Guerra Mundial, como modo de
produ~ilo asiatico, modo de producjo e formaejo social, transicao feudalismo
capitalismo etc. Desta maneira, a ocorrencia ou nilo de feudalismo no Brasil, a via
prussiana do desenvolvimento do capitalismo brasileiro, a industrializacao sem
reforma agraria,que ocorria no Brasil, entraramna ordem do dia na decada de 1950,
foram retirados da circulaeao ap6s, mas voltam a reaparecer na hist6ria, geografia e
economia.

Por outro lado, a geografia tem procurado, ultimamente, se aparelhar
teoricamente e por isto urna parte consideravel dos pesquisadores buscou no
marxismo as categorias de modo de producso, formacao social e fonna~ilo s6cio
espacial como instrumentos da construcao de uma disciplina renovada. Este esforco
resultou na emersio de dois paradigmas holisticos na geografia: geossistemas e
forma~ilo socio-espacial, que niloprescindem, muito pelo contrario, dos trabalhos de
campo,hoje' bastante abandonados. Por isto mesmo a dissertacao pretendeu tambem
aplicar suas conclusoes te6ricas a um caso regional concreto, 0 planalto gaucho na
regiilo de Cruz Alta. 0 estudo de uma manifestacao regional da dualidade basica de
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FSB, ressaltou a importancia explicativa da pequena produeso mercantil nela
inserida.

o POLO CERAMICO DO VALE DO RIO TIJUCAS: ANALISE DA
EXPLORA«;AO MINERAL E DA DEGRADA«;AO AMBIENTAL

EFIGtNIA SOARES ALMEIDA
- Ge6loga-

Concentracao: Utilizacao e Conservacao de Recursos Naturais
Comissao Examinadora:

- Prof. Dr. L.D. Paulo Fernando de A. Lago - UFSC - Orientador/
Presidente

- Profci nra Leda Orselli - UFSC - Membro
- Prof. Dr. Luiz Fernando Scheibe - UFSC - Membro

Dissertacao Aprovada apes Defesa PUblica em 03/07/1992.

RESUMO

A produeao ceramica eimportante atividade em Santa Catarina. Algumas
areas se destacam como a que se rotula "Polo Ceramico do Vale do Rio
Tijucas", principalmente na producao de telhas e tijolos.

Diretamente relacionada Ii atividade ceramica da regiao, a minera~

ocorre de forma disseminada, estabelecendo danos ambientais. 0
processamento, por sua vez, afeta as caracteristicas dos recursos vegetais,
agravando consequencias de impactos ambientais da mineracao,

Estes resultados sao contradicoes do desenvolvimento, que analisamos
mediante contactos com 0 universo social e suas condicoes economicas,
representado pelos integrantes dos estabelecimentos industriais ceramicos da
regiao.

A area de estudo abrangeu parte dos municipios de Tijucas, Canelinha e
Sao Joao Batista, onde se encontra expressiva concentraeao de industries
ceramicas de portes variados.

Como resultados obteve-se importantes registros socio-economicos
relativos ao polo ceramico atual da regiao, mapas de localizaeao dos
estabe1ecimentos industriais, das areas mineradas, da evolucao do
desmatamento no periodo de 1957 a 1988, alem da analise da degradacao atual
do Vale do Rio Tijucas.
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DISTRIBUICAO, CARACTERISTICAS E usa OOS ARGILOMI·
NERAIS DA FAIXA CENTRO-ORIENTAL CATARINENSE

JUAREs JOSE AUMOND
- Ge6logo-

Concentracao: Utilizaeao e Conservacao de Recursos Naturais
Comissao Examinadora:

- Prof. Dr. Luiz Fernando Scheibe - UFSC - OrientadorlPresidente
-Prof. Dr. Milton Luiz L. Fonnoso - UFRGS -Membro
- Profa nra Maria Dolores Buss - UFSC -Membro

Dissertacao Aprovada ap6s Defesa PUblica em 10/07/1992.

RESUMO

Este estudo se refere aos dep6sitos de argilas de urna area da ordem de
83.000 km2, representando pelo menos 80% da area potencial para prospeccao
de argilas no estado de Santa Catarina.

Foram definidos 32 distritos de argilas, 23 dos quais originados total ou
parcialmente das formacoes Gondwanicas, Dezoito distritos ocorrem dentro da
Unidade Geomorfol6gica Patamares do Alto Rio ltajai.

Os caulins e argilascaulinicas secundarias ocorrem predominantemente
em areas de modelados de acumulacao do norte, nordeste e leste do estado. Os
caulins residuais ocorrem em unidades geomorfol6gicas da Serra do Mar,
Serras do Taboleiro e ltajai e Planalto de Silo Bento do Sui, em areas de
modelado de dissecacao fluvial.

Foram pesquisados 4 distritos de caulins residuais, destacando-se aquele
derivado da alteracao por hidrotermalismo e intemperismo sobre rochas
efusivas acidas, piroclasticas e sedimentos da· Bacia Vulcano Sedimentar de
Campo Alegre. As caulinitas residuais deste distrito, sao compativeis com as
condicoes morfoclimaticas hoje dominantes, em areas de alteracao sialitica de
carater misto.

Dos 23 distritos com origem gondwanica, 9 silo derivados da Formacao
Rio do Sui. Comprovou-se a presenca predominante de argilominerais do tipo
ilita-clorita nos niveis inferiores desta formacao, evidenciando urn clirna frio
com forte influencia do relevo, nesta fase de deposicao. A presenea de caulinita
associada com interestraficados de ilita-montmorilonita, a partir da deposicao
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do topo da Formacao Rio do SuI, indica urna mudanca gradual para climas mais
umidos e temperaturas mais amenas a partir desta fase.

As argilas cauIinicas secundarias e os argilominerais diversos de
modelado de acumulacao da Orla Atlantica e dos Vales dos Rios Itajai-Aeu e
Tijucas.preservam uma intima correlacao com as condieoes morfoclimaticas do
Pleistoceno e principalmente do Holoceno, predominando os argilominerais
neoformados. No Vale do Itajai predominam os argilominerais, caulinita e ilita.
Das severas condicoes climaticas do semi-arido do Pleistoceno foram herdadas
a ilita e esmectita do distrito XXX do Vale do Tijucas.

Analises quimicas, mineral6gicas, termica diferencial e dilatometricas,
associadas a ensaios tecnol6gicos, perrnitiram identificar, caracterizar e definir
os possiveis usos das argilas e caulins dos distritos estudados.

Importantes reservas de argilas para uso em ceramica estrutural foram
caracterizados os distritos I, XXX e XXXI, especialmente para 0 fabrico de
telhas.

o distrito II foi caracterizado como a maior reserva de caulim residual
para 0 fabrico de ceramica branca ou clara (azulejos, loucas de mesa e pisos
ceramicos). No mesmo distrito foi caracterizado urn material ceramico em
estagio intermediario de degradacao que, devido ao teor de metais alcalinos,
pode ser utilizado como fundente em pisos do tipo "gres'', em substituicao aos
conhecidos filitos nacionais.

o distrito XVI (Ibirama) e os cauIins da Serra do Quiriri poderao se
tomar importantes altemativas como fomecedores de materia-prima para
ceramica branca (refratarios, esmaltes ceramicos, louca sanitaria, etc.) .

No distrito I (Canoinhas) foi caracterizada urna "ball clay" com
propriedades fisicas, quimicas e constituicao mineral6gica similares a outras
"ball clays" brasileiras e importadas utilizadas em ceramica.

Foram tambem caracterizadas argilas plasticas gondwanicas que
queimam com cores claras e que tern importantes aplicacoes no fabrico de
"gres" ceramico, embora nao incluidos, aqui, na categoria de "ball clays", seu
consumo podera ser incrementado pela industria ceramica catarinense.
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SOBRE AS SOBREPOSICOES DE DEMARCACOES TERRITORIAIS

CLAUDIA MARIA BRAGARIBEIRO
- Arquiteta -

Concentracao: Desenvolvimento Regional e Urbano
Comissao Bxaminadora:

- Protaora MariaAdeliaA. de Souza..USP- OrientadoralPresidente
- Prof. Dr. AnnenMamigonian - USPIUFSC - Membro
- Prof. MSc. Iva Sostisso - uFSC - Membro

Dissertacao Aprovada ap6sDefesaPUblica em 21/08/1992.

RESUMO

Tendo por base os conceitos de territ6rio e grupo social, criamos um
terceiro - sobreposieoes de demarcacoes territoriais - utilizado na analise de
processoasimultaneos de territorializacao (presenca/ausencia no espaco) e
in8er\1Ao politica (particip8\1Ao/exclusAo nas relacoes).

Estudamos 0 caso particular em que dois ou mais grupos empreendem 
atravesde estrategias distintas - a demarcacao de um mesmo espaeo, cada wn
com0 intuito de utiliza~ exclusiva.

A analise se atemao pontoem que coexistem duas ou mais demarcacoes
sobrepostas no espaeo e no tempo, isto e, ate que se defina aquela que
prevalecera sobreas demais, viabilizando a apropriacao exclusiva do grupoque
a empreendeu.

Procuramos relacionar a ocorrencia de SDTs as formas atuais de
produ~o material e de sentido - hegemonicamente capitalistas - e as formas
herdadasde um passadopre ou paleocapitalista.

Enfatizamos, finalmente, nos estudos empiricos, que as SDTs sAo vias de
mao dupla, trilhadas tanto pelos grupos mal inseridos quanta por aqueles que
regemos processos de territorializacao e insercao politica.
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CONTRIBUI~Ao AO ESTUDO DE POLUI~Ao AMBIENTAL POR
METAlS PESADOS: A AREA DO BANHADO DA ESTIVA DOS
PREGOS

ELIANE DOS SANTOS
- Ge6loga-

Concentracao: Utilizacaoe Conservacao de RecursosNaturais
ComissaoExaminadora:

- Prof3J)r3 Sandrade ArrudaFurtado - UFSC - OrientadoralPresidente
- Prof. Dr. RoldaoRooseveltU. de Queir6z- UFSC- Membro
- Prof3MSc. Maria DoloresBuss - UFSC- Membro

DissertacaoAprovadaap6s DefesaPUblica em 28/08/1992.

RESUMO

A area de estudo se caracteriza por conter v8rios focos poluidores
relacionados a extra~io e utilizayio do carvio mineral. No Banhado da Estiva dos
Pregos ocorre minerayio de rejeitos carbonosos e bastante proximo, 0 Complexo
Termeletrico Jorge Lacerdae 0 Lavador de Capivari. Outras fontes poluidorasestio
relacionadas as lavourasde arroz,curtumes, fecularias e rejeitosurbanos.

A area a sul do Banhado da Estiva dos Pregos, onde ocorrem as lagoas de
Garopaba do Sul e da Manteiga, recebe a descarga dos efluentes atraves do rio
Tubarao, tambem caracterizado como outro foco poluidor devido aexpl~io de
carvio mineral que ocorre no seu alto curso. Neste' contexto, os elementos-trace,
dentreestes aquelesaltamente toxicos, conhecidos na literaturacomometaispesad.os
podemser depositados e acumulados nas lagoasque integram 0 sistemalagunar.

Neste estudofoi utilizadaa tecnicade extrayio parcialcomHN03e HCIO,3M
em sedimentos para determinar as concentracoes de Fe, Mn, AI. Zn, Co, Pb, Se, As,
Cr, Co, Ni, Hg e Cd.

Os resultados obtidos, mostram que as concentracoes medias de todos os
elementos, aexcecao do As e Se que estio abaixo do limite de detecyio para a
tecnica empregada neste estudo, excedem 0 limite maximo pennitido para 8gua de
abastecimento segundo a legislacao do CONAMA (1988)e OMS de 1984(Agudo et
al. 1987).
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Ocorrem picos de concennacso de detenninados elementos que traduz a
presenca de fontes poluidoras. AI, Cu, Pb, Zn e Fe ocorrem em altas concentracoes
no Banhado da Estiva dos Pregos. Pb, Co, Mn, Ni e Hg assurnem valores
medianamente altos nas lagoas de Garopaba do SuI e da Manteiga. A regiio de
Congonhas, area de intenso cuItivode arroz apresentaaltas concentracoes de Ni, Cu,
AI, Co, Fe, Mn, Hg.

o SENTIDO ORIGINARIO DO FENOMENO ARQUITETONICO:
HERMENEUTICA DA EXISTENCIA URBANA

ALCIMIR JOSE DE PARIS
• Arquiteto •

Concentracao: Desenvolvimento Regional e Urbano
Comissao Examinadora:

- Prof. Dr. Alberto Oscar Cupani - UFSC • Orientador/Presidente
- Prof. Dr. Cesare Giuseppe Galvan - Visitante/UFSC - Membro
- Prof. MSc. Nelson Popini Vaz - UFSC - Membro

Dissertacao Aprovada ap6s Defesa PUblicaem 0711 0/1992.

RESUMO

o trabalho que ora damos a conhecer ao publico se constitui, apenas, em urna
pequenaparte inieial de urn projetomais amplo de reflexio sobre 0 ensino e a pnitica
da Arquitetura, entendidacomofenomeno humqno por excelencia.

Neste Llvro Prlmeiro, ao longo de suas quatro secoes, tratamos de revelar,
gradativamente, ao leitor 0 "objeto" global desta investigacao, atravesda clarificacao
da estrutura de nossa pergunta originaria, ao mesmo tempo que estabelecer as bases
filos6ficas que fundamentarao 0 trabalho como urn todo. Trata-se, portanto, de urn
caminhar preparatorio, no sentido de definir 0 objetivo fundamental da obra, qual
seja: 0 des-cobrimento do sentidooriginariodo fenomenoaquitetonico.

Ressaltamos que, nesta busca totalizante, nao pretendemos apenas identificar
qual seja este sentido, mas compreende-lo, profundamente, como urna altemativa
concretade transformacao qualificadada realidadehurnano-social.

A busca pelo sentido originario do fenomeno arquitetonicoultrapassa, assim,
urna concepcao estritamente disciplinar, com objetivos meramente academicos,
inserindo-se em urna visao mais abrangente de urna analise critica cuja base nos
remete ao sentido da propria existencia hurnana e ao objetivo ultimo da construcao
de urnmundo.

Acreditamos que as possibilidades originarias da Arquitetura como arte estao
interligadas a propria historia humana, as perspectivas da liberdade do homem e,
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neste sentido, a arquitetura autentica podera se apresentar como umadas perspectivas
efetivas de desvelamento ao homem de sua verdade e, consequentemente, da propria
materializacao doHabltar do serhumano livre.

Buscar 0 sentido originario do fenomeno arquitetonico ecompreendido, desta
forma, como possibilidade de des-cobrimento, revelacao, sentido do ser humano,
como realizacao de sua liberdade e aproximacao averdade na compreensao Ultima
do existir, tendo na arquitetura como Habitar suaexpressao concreta.

CONTRIBUICAO AO ESTUDO DA QUALIDADE DA AGUA DA
BACIA HIDROGRAFICA DO RIO TAVARES - POLUICAO
ORGANICA - FLORIANOPOLIS - SANTA CATARINA

NORMA BAUER DE ARAUJO
- Biologa-

Concentracao: Utilizacao e Conservacao de RecursosNaturais
ComissaoExaminadora:

- Prof. Dr. AristidesAlmeidaRocha - UFSC- Orientador/Presidente
- Prof. Dr. Paulo Fernandode A. Lago - UFSC- Membro
- Prof<! MSc. Maria Luciade P. Herrmann - UFSC- Membro
- Profs MSc. MarileaMartinsLeal Caruso - UFSC - Membro/Suplente

DissertacaoAprovadaap6s DefesaPUblica em 07/01/1993.

RESUMO

a manguezal do rio Tavarese 0 maior da Ilha de Santa Catarina, sendo
criadouro natural de pescados dos quais dependem urna grande quantidade de
pescadores.

Em virtude do incremento populacional nas adiacencias do manguezal,
utilizando-se das aguas do rio Tavares para os mais diversos fins, resolveu-se
fazer urn estudo qualitativo dos lancamentos provocados pela a~ao antr6pica
que interferem direta e indiretamente naquele ecossistema. Para tanto, foram
demarcados estacoes de coletas de agua e realizadas analises de parametres
fisicos, quimicos e microbiologicos desde as nascentes do rio Tavares ate sua
foz, na baia suI, e no seu principal afluente ribeirao da Fazenda, formadores da
bacia hidrografica do rio Tavares,durante 0 periodode janeiro ajunho de 1992.

Foram investigados tambem aspectos da dinamica da vegetacao em 34
anos, utilizando-se fotografias aereas e imagens de satelite (SPOT); aspectos
climaticos atraves do levantamento de dados de urn periodo de 16 anos,

107



fomecidos pela esta~Ao metereol6gica do DPV (Departamento de Protecao ao
VOo - Ministerio da Aeronautica); bem como, realizada pesquisa s6cio
economica, entrevistando a populacao local.

De posse destes resultados, pode-se constatar que a area estudada esta
sofrendo antropismo acelerado, com riscos a saude publica e ambiental, e
inclusive, comprometendo os fins da ReservaExtrativista Marinha do Pirajubae
(Decreto Presidencial nO 533,de 20/05/1992).

ANALISE HIST6RIco-cRiTICA DOS TRABALHOS EM
MICROBACIAS HIDROGRAFICAS EM SANTA CATARINA 
1984/1990

ALVAROAFONSOSIMON
- Engenheiro Agronomo -

Concentracao: Utilizacao e Conservacao de Recursos Naturais
Comissao Examinadora:

- Prof. Dr. cesar Augusto Pompeo - UFSC- OrientadorlPresidente
- Prof. Dr. LuizFernando Scheibe - UFSC- Membro
- Prof. Dr. CarlosPietaFilho- EPAGRI - Membro
- ProfCl MSc.MariaDolores Buss - UFSC- Membro/Suplente

Dissertacao Aprovada ap6sDefesaPUblica em 30/04/1993.

RESUMO

As modificacoes s6cio-ambientais que vern ocorrendo no Brasil,
principalmente no meio rural, desafiam a estrutura govemamental em rela~ilo ao
planejamento das a~oes publicas a serem desenvolvidas. Poucos silo os projetos
oficiais que trazem inova~Oes e que, identificadoscom a identidade latino americana,
siloaplicados com sucesso.

No final da decada de 70 surgiu, no Parana, uma metodologia de manejo dos
recursos naturais, tendo como unidade de planejamento e execucao a rnicrobacia
hidrogrilfica, que se difundiu por todo territ6rio brasileiro. As fortes enchentes
ocorridas em 1983 e 1984, em Santa Catarina, propiciaram a realizacao de
experienciaspiloto no sentido de adaptar essa metodologia as condicoes catarinenses.

Com 0 objetivo de analisar essa metodologia, estudamos 0 contexto hist6rico
da sua origem no Brasil e as transforma~oes ocorridas em 14 rnicrobacias
distribuidaspelo Estado de Santa Catarina, no periodo de 1984a 1990.

De acordo com a pesquisa, os Trabalhos em Microbacias podem se constituir
na metodologia de conducao das atividades da extensilo rural como urn todo,
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podendo ainda, com algumas complementariedades, orientar 0 processo de
desenvolvimento rural. Essa condi~io vai ao encontro do processo de
municipalizacao daagricultura que esta sendoimplantado no estado.

Em Ultima analise, a metodologia que orienta os Trabalhos em Microbacias
oferecesubsidies suficientes as mudancas que a extensio ruralnecessitapara os anos
90. A descentralizacso, a interdisciplinaridade, a interinstitucionalidade e a efetiva
participacao popular, no entanto, sao conceitos que a nova extensio rural devera
exercitarpara constituir-se no que podemosdenominar de urnnovo paradigma.

PLANEJAMENTO TURiSTICO E SEUS REFLEXOS NO PROCESSO
DE URBANIZA~Ao NAS PRAIAS DE CANASVIEIRAS E JUREd
INTERNACIONAL

CRISTINA SILVEIRA ULYSSEA SANTOS
- Arquiteta -

Concentracao: Desenvolvimento Regional e Urbano
Comissao Examinadora:

- Prof. M. Phil. Lineu Castello - UFRGS - Orientador/Presidente
- Prof. MSc. Ivo Sostisso - UFSC - Membro
- Prof. Dr. Paulo de Araujo Lago - UFSC - Membro

Dissertacao Aprovada apos Defesa PUblica em 10/05/1993.

RESUMO

o presente estudo relaciona planejamento e urbanizacao turistica de
modo a avaliar seus reflexos sobre o processo de urbanizacao que vern
ocorrendo, em periodo recente, nas praias de' Canasvieiras e Jurere
Internacional, situadas no norte da Ilha de Santa Catarina.

Para se atingir 0 proposito do trabalho procurou-se 0 entendimento de
conceitos e da estrutura formal relativa ao planejamento turistico e a
compreensao da dinamica, do conteudo, das estrategias e contradicoes inerentes
ao processo de urbanizacao capitalista. Nesta abordagem, identifica-se as falhas
endogenas e exogenas ao planejamento e suas relacoes com as leis gerais da
producao urbana tradicional, que sao as bases para 0 entendimento do papel do
planejamento especifico, voltado a uma urbanizacao que surge em funcao do
turismo de veraneio.

A partir de Canasvieiras e Jurere Internacional pode-se observar com
clareza que, dependendo dos agentes que participam da producao do espaco
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turistico, 0 papel do Estado e do planejamento turistico por ele estabelecido
torna-semais ou menosrelevante, no que se refere ao resultadodos espacos por
eles produzidos.

Deste modo, verificou-se que alem do planejamento turistico retletir as
contradicees do Estado e do sistema, servindo aos interesses do capital, chega
tardiamente a ambosresultadosdo processo de urbanizacao turisticaestudados.

DO URBANISMO AO PLANEJAMENlO URBANO - UTOPIA E
IDEOLOGIA. CASO DE FLORIANOPOLIS. 1950A 1990

PAULO MARCOS BORGES RIZZO
- Arquiteto -

Concentracao: Desenvolvimento Regionale Urbano
Comissao Examinadora:

- Prof. MSc. Ivo Sostisso- UFSC- OrientadorlPresidente
- Prof. MSc. LuizFugazzolaPimenta - UFSC- Membro
- Prof. Dr. SelvinoAssmann- UFSC- Membro

DissertacaoAprovadaap6s DefesaPUblica em 27/07/1993.

RESUMO

Pesquisa sobre os modelos de regulamentacao do espaco urbano
adotados, em Florianopolis, em dois periodos atraves do estudo de dois Pianos
Diretores. 0 primeiro, elaborado em 1952, aprovado em 1954. 0 segundo,
elaborado de 1967a 1971, aprovado em 1976, e ainda em vigor, em que pesem
as tentativas de sua substituicao.

o problemade pesquisa abordadoede natureza epistemol6gica. Trata-se
da verificacao de que:

I) Em mais de urn seculo de estudos sobre a cidade capitalista,diversas
correntes surgiram buscandocriar modelospara analisara realidadeurbana;

2) Os PianosDiretores de Florianopolis correspondem a dois modelos. 0
primeiro, ao urbanismo racionalista inspirado nos ClAM, 0 segundo, ao
planejamento integrado instituldo no pals durante 0 regimemilitarp6s 64;

3) Enquanto modelos, inscrevem-se no discurso da racionalidade que
apresentauma ordem idealoposta a uma desordemdiagnosticada;
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4) Os modelos expressamcomponente ideol6gica em que as contradicoes
do real slio sinonimos de irracionalidade, conferindo-lhes traces ut6picos;

5) Os modelos em estudo respondem as ideologias desenvolvimentistas: 0
nacional desenvolvimentismo do periodo populista pre 64 e 0
desenvolvimentismo do "fazer 0 bolo crescer para depois dividi-Io", do periodo
militar;

6) Estes modelos baseiam-se na defesa da modernidade contra 0
"arcaismo" das estruturas urbanas. Florian6polis, capital do Estado de Santa
Catarina, deveria industrializar-se e, de acordo com 0 segundo modelo, ser
centro metropolitano, p610 integrador do Estado e irradiador de
desenvolvimento;

7) Ambos os modelos fracassaram e Florian6polis acompanha os debates
sobre a critrica aos modelos e defini~lio de novos paradigmas como 0 da
participacao popular no planejamento urbano;

8) A critica aos modelos nao se pode dar, exclusivamente, no campo
disciplinar do urbanismo e do planejamento urbano. Estes sao reflexos da
cienciadesenvolvida na sociedade capitalista e suas crises correspondem acrise
da ciencia.

As fontes de pesquisa foram, centralmente, bibliograficas (livros, teses,
relat6rios de pesquisa, pIanos e leis). Utilizou-se a comparacao dos textos
referentes aos PIanos com textos dos modelos nacionais e intemacionais e com
textos de cntica a estes modelos, 0 que resuItou em elevada quantidade de
citacoese referencias.

Optou-se por uma redacao em que a fundamentacao te6rica do estudo
ocorre ao longo dos capitulos que foram tratados, ainda que numa sequencia do
pensamento desenvolvido, como artigos praticamente autonomos.
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Dissertacao Aprovada ap6s DefesaPtiblicaem 19/08/1993.

RESUMO

Este estudo tern a preocupaeao central de desvendar as implicacoes ambientais
derivadas da ado~io de modelo de desenvolvimento centrado essencialmente na
racionalidade econemica,

Na identifica~iQ das implicacoes ambientais, colocou-se a concepeao de
Desenvolvimento Sustentado como marco te6rico e estabeleceu-se como parametres
a Qualidade de vida associada, presente e futura; Dimensoes de Limites no processo
produtivo (transforma~ dos recursos danatureza em materia-prima); Elimina~o
das Desigualdades Sociais; Valorizacao das especificidades culturais e espaciais,
entre outros.

No desenvolvimento do estudo foram analisados 0 arcabouco te6rico do
Desenvolvimento Sustentado; os principais fatores de pressio aharmonia ambienta1;
apontados alguns exemplos de catastrofes ambientais; principais instrumentos de
politicas ambientais; politicas ambientais no Brasil; 0 turismo ecologico no mundo e
no Brasil. Particularmente, enquanto estudo de caso, contempla analise da atividade
turlstica como alternativa de desenvolvimento economico, em Florian6polis - Ilha de
Santa Catarina e no Balneluio de Ingleses, durante as decadas de 60 a 80.

o objetivo da analise e mostrar a contradicao existente entre a expansao
predat6ria da atividade turlstica, assentada na base natural como atrativo principal.

Concluindo, enfatiza-se que a atividade turlstica de qualidade, fundamentada
em pressupostos te6ricos do Desenvolvimento Sustentado, sera produto de Nova
Ordem Mundial em que a racionalidade economicista nAo seja 0 elemento central nas
relacoes sociais.
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DissertacaoAprovadaapes Defesa PUblica em 26/08/1993.

RESUMO

Este trabalho busca realizar urna avaliacao dos impactos ambientais da
industria carbonifera (mineracao, beneficiamento e gera~ao termeletrica) sobre
as aguas superficiais da regiao suI catarinense, com anfase nas bacias
hidrograficas dos rios Ararangua, Urussanga e Tubarao, as quais totalizam
7.900 km2.

A metodologia utilizadacompreende 0 estudo dos processos produtivos e
seus efeitos ambientais, bern como as medidas mitigadoras desses efeitos; 0

mapeamento das principais variaveis de interesse para avaliar a qualidade e os
usos potenciais dos recursos hidricos superficiais; a arnilise da legisla~o

pertinente e sua adequacao e eficacia no caso especifico e apriorizacao de
problemas ambientais, atraves de tecnicas de- superposicao de mapas e
cruzamentode informaeoes. .

Como resuItado, propoe urna estrategia de gerenciamento ambiental que
engloba um zoneamento ambiental e diretrizes especificas, para a industria
carbonifera na regiao e para as areas ja degradadas pela mineracao e pela
deposicao de.rejeitos, visando administrar os conflitos e racionalizar 0 uso dos
recursos hidricosregionais,

Busca dar uma contribuicao para 0 projeto "Qualidade Ambiental da
Regiao SuI Catarinense", em elaboracao pela UFSC/Curso de Pos-Graduacao
em Geografia, constituindo-se mais num ponto de partida do que num produto
acabado.
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DissertacaoAprovadaap6s DefesaPUblica em 27/08/1993.

RESUMO

Este trabalhoconstitui-se em uma contribui~ilo ao entendimento do papel
que a cidade de Santa Maria representa como centro de drenagem da renda
fundiaria.

A cidade de Santa Maria localizadano centro do estado do Rio Grande
do Sui, em meio as areas de campo da campanha gauchae tendo ao norte limite
com as regioes de colonizacao europeia, constitui-se em urn centro de
residenciadeproprietaries rurais absenteistas.

Nesta perspectiva, este trabalho pretende verificar a importancia da
propriedade fundiaria controlada pela cidade de Santa Maria, definindo seu
espaeo dea~ e a estruturada propriedade rural citadina. Da mesmaforma,
busca analisar os tipos sociais de proprietaries fundiarios absenteistas que
residem na cidade, bern como a dinamica de atuacao destes proprietaries no
espaco.

Para apreender as conseqaencias da drenagem da renda fundiaria, tanto
no campo quanto na cidade, procura-se abordar a localizaeao intra-urbana dos
proprietaries rurais assim como a dinamica locacional da residencia destes
proprietaries e a estrutura urbana da cidade. A analise da atua~ilo destes
proprietariesrurais citadinos tanto na vida urbana quantona vida regional busca
demonstrar a importancia que estes assurnem no conjunto das relacoes cidade
regiao.
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Dissertacao Aprovada ap6s DefesaPUblica em 30/08/1993.

RESUMO

o presete trabalho teve como objeto de estudo a Bacia Hidrogrifica do
Sangao, com aproximadamente 196 Km2, situada na regiao sui do estado de Santa
Catarina, mais precisamente na Regiao Carbonifera Catarinense, abrangendo parte
dos municipios de Criciuma, Forquilhinha, Maracaja, Sider6polis e Urussanga,

o trabalho foi desenvolvido com 0 objetivo de proceder 0 levantamento do
uso do solo da Bacia do Sangao, bern como conhecer a realidade do processo de
alteracao do meio ambiente, de forma a permitir 0 registro e a representaejo das
modiflcacoes ocorridas na area e, para tanto, foram utilizadas tecnicas de
Sensoriamento Remoto, sustentadas com 0 imprescindivel apoio de campo.

Nesta pesquisa, os produtos de Sensoriamento Remoto utilizados foram,
principalmente, fotografias aereas pancromaticas e imagens digitais do satelite
LANDSAT SffM.

As fotografias foram interpretadas com 0 auxilio da vislo estereosc6pica com
base nos elementos de reconhecimento. Para 0 tratamento e classificacao das
imagens digitais foi utilizado 0 Sistema de Tratamento de Imagens (STIM-150).
Esses resultados foram geo-referenciados no Sistema Geografico de Info~s
(SGI),onde as informacoes manipuladas permitiram a elaboracao dos mapas de uso
do solo.

Os mapas de uso do solo, das tres epocas distintas (1978, 1984 e 1990)
perrmitirao proceder uma analise das alteracoes ocorridas, e essas servirio como
subsidios a uma futura analise ambiental da area.
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Dissertacao Aprovada ap6sDefesaPUblica em 31/08/1993.

RESUMO

A identificaeao de areas adequadas a ocupacao, seja para fins industriais,
comerciais, residenciais, lazer, e outros, requer conhecimento do meio fisico
(geologia, geomorfologia, pedologia, geotecnia). Esse conhecimento deve servir de
subsidio ao planejamento urbano, pois atraves dele pode-se predizer e controlar as
mudancas nos padroes de organizaeao do espaco,

o objetivo deste trabalho de pesquisa Ii estudar 0 meio fisico de maneira a
classificar geotecnicamente os terrenos visando 0 uso/ocupacao, atraves de dados de
sensoriamento remoto orbital.

Procurou-se estudar uma area com alta densidade demografica, para tal,
escolheu-se 0 extremo nordeste de Santa Catarina, englobando parte dos municipios
de Joinville, Garuva e SiloFrancisco do Sui, a qual totaliza 648 km2.

Os procedimentos metodologicos envolveram tratamento digital nas imagens
orbitais oriundas do satelite LANDSAT 5 - TM, atraves de pre-processamentos e
realce, bem como a interpretacao em produtos fotograficos, Os elementos texturais
na imagem, em se tratando do meio fisico decorrem, principalmente, dos elementos
de drenagem e de relevo. Esses permitiram compartimentar a area de estudo,
fisiograficamente e em unidades basicas, de forma que foi possivel correlacionar com
fatores e propriedades geotecnicas, como: alterabilidade, tipo de material do manto
de alteracao, plasticidade, compressibilidade, indice de plasticidade e atividade
coloidal, atraves de amostras de solo, coletadas para ensaios laboratoriais.

Como resultado obteve-se carta tematica, denominada Carta para Orientacao a
Ocupacso Humana, contendo as seguintes classes: Classe I - desfavoravel it
ocupacao devido a problemas geotecnicos; Classe 2 - desfavoravel a ocupacao
devido as areas de preservacao permanente; Classe 3 - desfavoravel a ocupacao por
apresentar os fatores e problemas das Classes 1 e 2; Classe 4 - favoravel it ocupacao,
porem com restricoes; e Classe 5 - favoravel a ocupacao sem restricoes,
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Dissertacao Aprovada apos Defesa PUblica em 31/08/1993.

RESUMO

A presente Dissertacao de Mestrado trata da analise ambiental de uma
area de preservacao permanente denominada Estacao Ecol6gica do Bracinho,
integrante do patrimonio da empresa Centrais Eletricas de Santa Catarina S/A.

Os parametres utilizados para a analise do meio foram a caracterizacao
dos aspectos fisicos representados pela hidrografla, geologia, geomorfologia,
solos, vegetacao, clima e os aspectos humanos considerados segundo 0 uso do
solo, de forma clandestina ou nao, valendo-se de revisao e levantamentos
bibliograficos, trabalhos de campo e tecnicas de geoprocessamento.

Efetuou-se 0 mapeamento dos recursos naturais e uso do solo na escala
1:50.000, utilizando a imagem do satelite LANDSAT-TM-5, do ano de 1990,
atraves de equipamentos e tecnicas de Sensoriamento Remoto.

Como resultado, obteve-se urn banco de dados ambientais da area de
preservacao resultante da integracao dos parametres levantados na bibliografia,
no campo e em laboratorio.

A metodologia aplicada aEstacao Ecol6gica do Bracinho contribuiu para
a adaptacao de medidas de gerenciamento e manejo, viaveis de utiliza~ao em
outras areas de preservacao permanente.
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Dissertacao Aprovada apes Defesa PUblicaem 18/10/1993.

RESUMO

Com 0 objetivo de definir textural e quimicamente os sedimentos de
fundo ocorrentes na Lagoa da Conceicao, Ilha de Santa Catarina, SC, foram
realizadas analises em 64 amostras desses depositos. 0 trabalho apresenta os
resultados das analises de textura, atributos da morfoscopia, maturidade textural
e da quimica dos sedimentos. Na quimica dos sedimentos, foram analisados e
estimados os valores de Materia Organica (MO%), do Carbono Organico
(CO%), Nitrogenio Total (NT%), F6sforo disponivel (Pd%), relacao C/N e NIP,
Proteina bruta (Pb%), Feopigmentos (ug/g) e os valores para pH e Eh. Descreve
ainda 0 metodo de preparacao do material coletado e as metodologias utilizadas
nas analises, Em auxilio a interpretacao dos resultados, foi realizada urna
caracterizacao das condicoes climaticas reinantes na regiao; bem como, foram
medidos e calculados novos valores para as dimensoes fisicas do corpo lagunar,
atraves de parametres morfometricos. Morfologicamente, dividimos a lagoa em
2 compartimentos, que por sua vez, constituem-se da juncao de 5 porcoes do
corpo lagunar, que apresentam caracteristicas pr6prias. Na classificacao textural
dos sedimentos, foram evidenciados 5 facies texturais, a saber: facies arenosa,
areia siltosa, silte arenoso, silte areno-argiloso e silte argiloso. A distribuicao
dessas facies no corpo lagunar, bern como de suas caracteristicas de
morfoscopia, maturidade textural e a quimica de seus sedimentos, mostrou-se
influenciada pelas condicoes hidrodinamicas da lagoa, pe1as caracteristicas dos
materiais fornecidos pelas areas fontes e principalmente, pela profundidade e
morfologia do corpo lagunar. A lagoa mostrou ser urn ambiente dinamico, com
circulacao constante, promovida principalmente pelos ventos, mas de forma
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parcial em certos locais do sistema, devido a profundidade e ao relevo de fundo
que apresenta. De acordo com os resultados obtidos, foi possivel determinar
tambem, 0 valor nutritivo dos sedimentos de fundo e as areas com melhor
potencial alimentar para a biota da lagoa; assim como, obteve-se indicios de que
o processo de eutrofizacao natural do sistema, encontra-se acelerado devido ao
despejo de efluentes organicos e a mal ocupacao de seus entomos; sendo que,
as areas com maior acumulo de materia organica, tambem foram determinadas.
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