
CURSO DE POS-GRADUAC;XO - MESTRADO EM
GEOGRAFIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE

SANTA CATARINA·

Nesta edi~o sao apresentados, a seguir, os resumos das
disserta90es do Curso de Mestrado em Geografia - areas de
concentra~o: Utiliza9ao e Conserva9ao de Recursos Naturais e
Desenvolvimento Regional e Urbano, no periodo de janeiro a
dezembro de 2000.

RISCOS E DESASTRES NATURAlS: CASO DA SUB
BACIA DO RIO DA PEDRA - JACINTO

MACHADO/SC

Jairo Valdati - Ge6grafo
Concentra~o: Utiliza9ao e Conserva9ao dos Recursos Naturais
Comissao Examinadora: Prof. Dr. Joel Pellerin (Orientador); Prof.
Dr. Luiz Fernando Scheibe; Prof'. Ora. Maria Lucia de P.
Herrmann
Disserta~oAprovada ap6s Defesa PUblica em 04/0112000

Resumo
Esta disserta~o tern por objetivo discutir a questao dos

riscos e desastres naturais. Atraves de urn levantamento
bibliogrcifico mostramos que a discussao destes vern de longa data.
Atualmente, os riscos ganham centralidade em muitos dos debates
.academicos, como 6 0 caso da Sociologia. Nas Geociencias este
tema sempre foi referenciado, entretanto ganha maior impulso nos
anos 80, atraves dos estudos sobre as areas de risco. Atualmente,
a16m das discussoes academicas, a preocupa9ao com os desastres
naturais tern mobilizado institui90es internacionais, como 6 0

exemplo da ONU, que declarou os anos 90 como a d6cada voltada
it preven~o dos desastres naturais.

•Producao AcadCmica Discente.
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Em virtude cia pouca c1areza em rela930 aos termos riscos
e desastres naturais procedeu-se a urn esclarecimento etimologico
dos termos. Para melhor compreensao, inserimos tambem 0 termo
evento natural. Oeste modo consideramos que risco trata-se cia
possibiliclade de ocorrencia de evento capaz de· provocar dano, que
dependendo cia magnitude, pode se caracterizar como desastre.
Assim, temos em sequencia: riscos, eventos e desastres naturais,
sendo que 0 termo natural refere-se it origem dos mesmos.

A partir desta n~o de risco, empreendemos a urn estudo
aplicado, atraves da identifica9ao e mapeamento das areas de risco
natural de inuncla930 na planicie aluvial da sub-bacia do Rio cia
Pedra, situacla no extremo SuI de Santa Catarina. Para este estudo
procuramos compreender a dinamica natural desta sub-bacia, e
desta formar, estabelecer niveis de risco de inunda930.

DISTRIBUI~AO DA COBERTURA PEDOLOGICA E
o RELEVO NO ALTO VALE DORIBEIRAO AGUA
DO SAO FRANCISCO - NOVA ESPERAN~A - PR

Marcia Regina Calegari - Geografa
Concentra93o: Utiliza9ao e Conserva930 dos Recursos Naturais
Comissao Examinadora: Prof. Dr. Joel Pellerin (Orientador); Prof.
Ora. Angela cia Veiga Beltrame; Prof. Ora. Maria Teresa de
Nobrega
Disserta930 Aprovacla apos Defesa PUblica em 17/02/2000

Resumo
Este trabalho versa sobre a distribui930 da cobertura

pedologica e 0 modelado no aho vale do Ribeirao Agua do Sao
Francisco (Nova Esperan93), no interior cia Regiao Noroeste do
Parana.

Esta regiao apresenta serios problemas de degrada930 e
desequilibrio ambiental desencadeados, em parte, pelo processo de
ocupa9ao que promoveu urn desmatamento generalizado, expondo

.sua cobertura pedologica formacla a partir dos arenitos da
Forma9ao Caiuci, naturalmente suscetivel aerosao.
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Os estudos realizados basearam-se nos procedimentos
descritos em Boulet, et. al. (1982,a,b,c), conhecidos como Analise
Estrutural cia Cobertura PedolOgica, juntamente com tecnicas de
laboratOrio e geoprocessamento. Foram levantadas dez (10)
topossequencias cujos resultados foram apresentados, analisados e
interpretados na busca do entendimentos das complexidades da
evolu930 morfopedo16gica da area.

Foram identificados cinco (5) sistemas pedo16gicos, tOOos
indicando sinais de desequilibrio, isto e, sob influencia do sistema
de transforma~ao do tipo e-iluvial.

A partir da analise destes sistemas e da morfologia das
vertentes, foram estabelecidas correlac;oes, onde pode-se constatar
que estes sistemas pedo16gicos representam cinco (5) estagios
diferentes da evolu~o morfopedologica da area. Indicando assim,
perfeita rela930 entre distribui~o e organiza930 da cobertura
pedo16gica e 0 modelado.

POOe-se constatar tambem que:
os latossolos constituem a cobertura inicial, formada a
partir da altera930 direta do arenito e recobria tOOa a
vertente;
o sistema de transforma930 e-iluvial identificado,
comprova a hip6tese de desequilibrio
morfopedo16gico;
o solo podz6lico em posi930 de topo corresponde ao
estigio mais avan~do da evolu~o do sistema de
transforma93o;
os segmentos de jusante e media vertente constituem
os setores mais frageis/instiveis, onde a morfogenese
tern atuado mais intensamente, atraves de movimentos
de massa, sulcos, ravinas e voc;orocas, favorecida pela
situa93o/posi930 e dinamica da cobertura pedo16gica.
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A PRODUc;AO FAMILIAR E A SERICICULTURA NO
MUNICiPIO DE NOVA ESPERANc;A (PR)

Jair Imay - Geografo
Concentra~ao: Oesenvolvimento Regional e Urbano
Comissao Examinadora: Prof". Ora. Walquiria Kruger Correa
(Orientadora); Prof". Ora. Maria Ignez S. Paulilo; Prof.MSc. Celito
Jose Israel
Oisserta~ao Aprovada apos Oefesa PUblica em 16/03/2000

Resumo
o estudo de caso proposto teve como objetivo central

contribuir para a compreensao das implica~oes recentes na (re)
organiza~ao s6cio-espacial do municipio de Nova Esperan~-PR,

frente a constitui~o do Complexo Agroindustrial Sericicola.
Buscou-se analisar a din§mica de desenvolvimento da sericicultura,
e a adapta~ao dos pequenos produtores, no complexo da
moderniza~ao tecnologica agricola. 0 Norte do Parana onde esta
inserida Nova Esperan~a, apresenta uma estrutura fundiaria
caracterizada por pequenas e medias propriedades que serviam de
base it expansao da cafeicultura, atividade economica tradicional.
Com a modemiza~ao agricola e a crise cafeeira, as caracteristicas
fisicas da area inviabilizararn a expansao dos cultivos como
sojaltrigo, obrigando os produtores a buscar outras alternativas. A
entrada da sericicultura propiciou a permanencia de parte das
pequenas e medias propriedades no municipio, uma vez que se
desenvolve em pequenas areas e e exigente em mao-de-obra. A
produ~ao se desenvolveu nos moldes do sistema de integra~o

produtor/industria. Alem do produtor proprietario, manteve-se, de
maneira substancial, a parceria, rela~o de trabalho comum durante
a cafeicultura. Apesar da adapta~ao dos proprietarios e parceiros,
as imposi~oes do sistema capitalista proporcionararn aos
sericicultores, dificuldades economicas que se refletem na unidade
produtiva, de modo mais intenso naquelas onde 0 sistema de
parceria ocorre. Por isso, tendencialmente podera ocorrer
desarticula~o da atividade 0 que resultani em implica~es s6cio
espaciais no municipio de Nova Esperan~.
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A EXPANslo DA FRONTEIRA AGRiCOLA E AS
TRANSFORMACOES NO NORTE

MATOGROSSENSE: 0 CASO DE LUCAS DO
RIO VERDE

Lisanil da Concei~oPatrocinio Pereira - Geografa
Concentra~o: Desenvolvimento Regional e Urbano
Comissao Examinadora: Pror. Dra

. Walquiria KrUger Correa
(Orientadora); Prof. Dr. Dahon Aureo Moro; Prof. M.Sc. Carlos
Jose Espindola
Disserta~o Aprovada apas Defesa PUblica em 24/0312000

Resumo
Este trabalho tern como objetivo compreender 0 processo

de expansao da fronteira agricola atraves do grande projeto dos
govemos militares de integrar areas vistas como vazias a economia
nacional. Atraves de projetos criados e colocados em pnitica, a
coloniza~o foi 0 meio mais rapido para eliminar 0 vazio
demogtifico integrando novas areas a economia nacional. 0 norte
de Mato Grosso foi contemplado com muitos projetos de
coloniza~o destacando 0 PEA (projeto Especial de Assentamento)
de Lucas do Rio Verde. Este Projeto, inicialmente tinha 0 objetivo
de assentar 203 familias de produtores sem terra. As familias foram
transferidas, porem, nem todas as garantias 'foram asseguradas. Por
isso, em pouco tempo a maior parte dos assentados deixou a area, e
os que ficaram lutam ate hoje com muita dificuldade para
perrnanecer no local. Este trabalho esta dividido em quatro
capitulos, 0 primeiro mostra 0 papel do Estado na ocupa~o da
fronteira. 0 segundo capitulo focaliza a genese dos projetos de
coloniza~o no norte de Mato Grosso e as mudan~s sOcio
espaciais decorrentes dos projetos de coloniza~o. 0 terceiro
capitulo apresenta uma caraeteriza~ao geo-historica da area.
Focaliza tambem as caracteristicas iniciais do PEA Lucas do Rio
Verde. 0 quarto capitulo retrata a atual organiza~o do espa~o

agrano em Lucas do Rio Verde. Conc1ui-se que as poHticas
publicas elaboradas e colocadas em pratica nas Ultimas decadas
nio tiveram por objetivo fazer a reforma agrilria. Os pequenos
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produtores sujeitos dos projetos de colonizac;:ao no periodo inicial.
Foram usados como viveiros de mao-de-obra para 0 capital. Muitos
resistiram, mas os que se mantiveram, permanecem lutando, apesar
das dificuldades que enfrentam para obter financiamentos e
comercializar a produc;:ao. Mesmo assim, tendencialmente a
exclusao social tent continuidade e a area podera ser alvo de novas
transformac;:oes.

A GESTAO DA AGUA EM AMBIENTES COSTEIROS:
UMA CONTRIBUICAO AANALISE DA

DISPONIBILIDADE HIDRICA DAS SUB-BACIAS DAS
LAGOAS DO MORRO DO FORNO E DO JACARE,

LITORAL NORTE, RS

Elaine Regina Oliveira dos Santos - Geografa
Concentrac;:ao: Utilizac;:ao e Conservac;:ao dos Recursos Naturais
Comissao Examinadora: Prof. Dr. Jarbas Bonetti Filho
(Orientador); Prof. Dr. Joel Pellerin; Prof. Dr. Luiz Fernando
Scheibe
Dissertac;:ao Aprovada apos Defesa Publica em 24/03/2000

Resumo
A escassez da agua e considerada uma das questoes mais

prementes no limiar do novo seculo. Desperdicio e ocupac;:ao
inadequada de bacias hidrograficas encontram-se entre os fatores
que corroboram de forma decisiva para 0 agravamento de conflitos,
reclamando a ad~o de urn modelo de gestio que congregue
sociedade e Estado, com vistas a harmonizac;:ao dos multiplos e
competitivos usos deste bern. Para tanto, desde janeiro de 1997, 0

Brasil conta com a Lei 9.433, que instituiu 0 Sistema Nacional de
Recursos Hidricos e norteou os principios basicos da Politica
Nacional de Recursos Hidricos, regrando, assim, 0 uso da agua em
bacias hidrograficas federais.

Nesse caso se enquadram os sistemas formados pelas
lagoas do Morro do Forno e do Jacare, pertencentes a bacia
hidrografica do Rio Mampituba. Situadas no Litoral Norte do Rio
Grande do SuI, estas sub-bacias sao fortemente condicionadas pelo
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dominio oceanica e pelas diferenyas topograf'icas existentes entre
as provincias geomorfol6gicas do planalto e da planicie costeira.
Problemas de degradayao ambiental provocados pela substituiyao
de ambientes naturais por lavouras, pela utilizayao indiscriminada
de agrot6xicos e fertilizantes nas culturas de arroz irrigado,
olericolas e bananas, bern como pelo lanyamento de esgoto in
natura nos corpos d'agua, se notabilizam neste contexto.

Com a finalidade de colaborar com ampliayao do
conhecimento sobre os processos hidrol6gicos locais, visando a
futura gestao integrada da bacia hidrografica do Rio Mampituba, 0

presente trabalho avaliou a disponibilidade hidrica superficial
destas sub-bacias, considerando os principais fatores limitantes do
meio natural juntamente com os possiveis impactos causados pela
ayao antr6pica. A metodologia utilizada para este fim consistiu na
aplicayao de urn conjunto de tecnicas capaz de responder questoes
pertinentes as condiy6es qualiquantitativas e a influencia do
estuario do Rio Mampituba nos sistemas estudados. Nesse sentido,
utilizou-se: a integrayao Si~ma de Informayao Geo~fica (SIG) 
modelagem hidrol6gica, 0 Indice de Qualidade da Agua (IQA) da
National Sanitation Foundation (NSF-WQI) modificado pelo
COMITESINOS e ajustado pelo Indice de Toxidez (In, a analise
da ocorrencia de organismos sensiveis ao gradiente salino, bern
como 0 levantamento de dados fisico-quimicos e sedimentol6gicos
de interesse ao estudo da dinamica estuarina do Rio Mampituba.

Os resultados obtidos permitiram conc1uir que 0

comportamento natural das sub-bacias em foco contribui, em parte,
para diminuir a sua disponibilidade hidrica, em face do processo de
colmatagem evidenciado na Lagoa do Morro do Forno e dos riscos
de salinizayao decorrentes da expansao do setor estuarino.
Somando-se a isto, foram constatados os efeitos negativos
decorrentes dos usos dominantes da agua e do solo sobre a
qualidade dos principais corpos d' agua superficiais estudados, 0

que concorre, tambem, para a reduyao da sua disponibilidade.
Finalizando, foram elencadas algumas sugestoes para estudos
futuros que poderao aprimorar 0 conhecimento da dinamica das
sub-bacias estudadas, criando, assim, subsidios importantes para a
gestao dos seus recursos hidricos.
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RIO BRANCO - AC, UMA CIDADE DE FRONTEIRA:
o PROCESSO DE URBANIZACAO E 0 MERCADO

DE TRABALHO, A PARTIR DOS PLANOS
GOVERNAMENTAIS DOS MILITARES AOS DIAS

ATUAIS

Maria de Jesus Morais - Geografa
Concentra~o: Desenvolvimento Regional e Urbano
Comissao Examinadora: Prof. M.Sc. Ivo Sostisso (Orientador);
Prof. Dr. Idaleto Malvezzi Aued; Prof. Dr. Elson Manoel Pereira
Disserta~o Aprovada apes Defesa Publica em 10/04/2000

Resumo
o objetivo deste estudo foi analisar 0 processo de

urbaniza~o de Rio Branco a partir das politicas publicas dos
militares para a AmazOnia. Tomando como objeto de analise a
economia politica da cidade, que significa desvendar como a
mesma se organiza ou e organizada, em face da produ~o e como
os diversos atores da vida urbana"encontram seu lugar na mesma.

o ponto inicial desta investiga~o foram as diretrizes
governamentais 'dos militares para a apropria~ao capitalista da
fronteira economica da Amazonia sob 0 discurso da integra~o e
seguran~ nacional.

Estas diretrizes desencadearam 0 processo de urbaniza~o.

E 0 seu resultado foi 0 surgimento de novas cidades e 0

crescimento das ja existentes, como Rio Branco, capital do Estado
do Acre.

o crescimento urbano verificado em Rio Branco foi fruto
do exodo rural que se instalou no Acre a partir da substitui~o da
economia extrativa para a agropecuaria no inicio da decada de 70.

Estes migrantes que chegaram it cidade de Rio Branco
buscavam oportunidades de emprego. Ao chegarem;' em pessimas
condi~oes fmanceira, vao engrossar os contingentes populacionais
residentes em bairros perifericos. Ja que nao podem pagar pela
moradia, estes buscam os terrenos onde 0 pr~o da casa-terreno e
mais baixo ou onde, pelo processo de invasao-ocupa~o encontram
urn lugar para viver.
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Os problemas imediatos deste fluxo migratbrio foi 0

surgimento de loteamentos clandestinos, em locais que falta todo
tipo de infra-estrutura e a prolifera~o do mercado informal
urbano, especialmente das ocupa¢es ambulantes.

No que diz respeito ao emprego urbano constatou-se eu 0

Distrito Industrial de Rio Branco, enquanto iniciativa
governamental ou empreendimento que visava suprir a deficiencia
de empregos na cidade, teve limitada atua~o sobre 0 emprego
urbano.

Portanto as consequencias das politicas publicas dos
militares foi a desorganiza~o das atividades economicas e 0

acelerado processo de crescimento das cidades e os problemas dai
decorrentes.

POLUI~AO nIDRICA E PROCESSOS EROSIVOS:
IMPACTOS AMBIENTAIS DA URBANIZA~AO NAS
CABECEIRAS DE DRENAGEM NA AREA URBANA

DE MARINGA-PR

Cristina Otsuschi - Geografa
Concentra~o: Utiliza~o e Conserva~o dos Recursos Naturais
Comissao Examinadora: Prof". Ora. Gerusa Maria Duarte
(Orientadora); Prof. Dr. Luiz Fernando Scheibe; Prof". Ora. Maria
Teresa de Nobrega
Disserta~o Aprovada apos Defesa Publica em 2110612000

Resumo
o presente trabalho foi desenvolvido para conhecer melhor

os impactos ambientais causados pela urbaniza~o nas cabeceiras
de drenagem da area urbana de Maringa, principalmente os
processos erosivos e a polui~o hidrica. Na zona suI da cidade de
Maringa, tem-se tees parques com cobertura florestal e neles
observam-se voyorocas e ravinas. Formas erosivas deste tipo
ocorrem tambem fora dos parques desta cidade. As principais
causas do surgimento das fei~oes erosivas, sua evolu~o e
conseqiiencias foram identificadas. As informa~oes da
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granulometria associadas com a descri~ao morfologica dos perfis
possibilitou complementar as informa~Oes da classifica930 dos
tipos de solos da area, e a elabora930 do mapa de solos de Maringa
apoiado na fotopedologia de aerofotos de 1980. Este procedimento
demonstrou que os processos erosivos se desencadeiam na Terra
Roxa Estruturada, solo este formado a partir da altera930 do
basalto. 0 mesmo e considerado resistente aos processos erosivos,
porem, quando ha concentra930 de agua, a argila se dispersa
tomando-o susceptivel a erosao. A representa930 das formas das
incisoes erosivas tanto em planta como tridimensionalmente, foi
obtida a partir do levantamento topografico em algumas incisoes.
Para demonstrar a evolu~ao de duas v~orocas foram realizadas
medidas das areas instaveis destas incisoes em duas campanhas:
periodo seco e periodo chuvoso. Para estudar a polui930 hidrica,
foram analisadas amostras de agua de 22 locais nos principais
cursos de agua de Maringa, correspondentes as nascentes, apos a
nascente e na confluencia de dois cursos de agua, para verificar a
evolu~ao da qualidade destas aguas. As coletas foram realizadas
em duas etapas, em fevereiro e em julho de 1999. Os dados obtidos
foram analisados a partir da correla930 entre os parimet.ros,
associando-os posteriormente por microbacia de modo a
representar espacialmente os niveis de polui~o hidrica.
Os dados das amostras de agua obtidos em laborat6rio quando
comparados com 0 maximo permitido pela Legisla930 Federal 
CONAMA n° 020 de 1986, indicaram polui930 por materia
organica, elementos quimicos pesados e coliformes totais e fecais.
Isto requer cuidados com 0 uso da agua destes rios, principalmente
pelas atividades desenvolvidas nas margens, CO!ll0 cultivo de
hortali~s, alem de seu uso pela popula930 como piscinas naturais
em dias de elevada temperatura. Verificou-se que a urbaniza~o

vern contribuindo para a deteriora930 da qualidade ambiental de
Maringa, uma vez que ha processos de ocupa930 desordenada
havendo necessidade de urn planejamento que vise a pr~o dos
recursos naturais e a qualidade de vida dos cidadaos e que seja
executado. Os principais problemas ambientais identificados
foram: desmatamento da mata ciliar, deposi930 de residuo solido
urbano, v~orocas, ravinas e sulcos, solapamento das margens dos
c6rregos e polui930 dos principais cursos de agua. A compara~o
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do Mapa de Impaetos Ambientais com 0 de Infra-Estrutura e Uso
da Terra evidencia como a ocupa~o urbana contribui para haver os
impactos ambientais no espa~ urbano de Maringa.

A METROPOLIZAC;AO DE FLORIANOPOLIS: 0
PAPEL DO ESTADO

Maria Teresinha de Resenes Marcon - Ge6grafa
Concentra~o: Desenvolvimento Regional e Urbano
Comissao Examinadora: Prof. Dr. Paulo Fernando de A. Lago
(Orientador); Prof. Dr. Augusto Cesar Zeferino; Prof. Dr. Nereu do
Vale Pereira; Prof. M.Sc. Ivo Sostisso
Disserta9ao Aprovada ap6s Defesa PUblica em 31/08/2000

Resumo
o objetivo deste estudo e analisar 0 papel do Estado no

processo de metropoliza~o de Florianapolis, que associado ao
capital, conduz ao processo de espacializa~o, com uma atua~o

preponderante a partir da decada de 60. Sob tais fuOOres ocorreram
e ocorrem mudan~s no perfil da cidade, acelerando
transforma90es urbanas evidenciadas em areas anteriormente
rorais, com a instala~o de diversas institui~oes publicas e
privadas, na gera~o de empreendimenoos turisticos e imobiliarios,
valoriza~o de areas e 0 zoneamento de novos centros comerciais,
de servi~os e a instala~ao de industrias ligadas aalta tecnologia na
parte insular e de outros ramos industriais, no continente. A
.materializa~ao das politicas publicas do Estado traduziu-se na
implanta~o do sistema viario insular e continental que permite
associa-lo ao processo de transforma9ao ocorrido em Florian6polis,
conjuntamente com as instala¢es de empresas estatais na decada
de 70 para as proximidades dos novos eixos viarios e,
posteriormente, pela concentra~o dos investimentos privados que
permitiu uma maior interliga~ao do centro urbano com as demais
localidades da Ilha (0 "boom" do turismo e da constru~o civil) e
com os Municipios vizinhos. A posi~o de Florian6polis, diante do
espa~o sob seu comando, ganha novas conota¢es, porque sai da
rel~o tradicional baseada mais fortemente nas fun¢es
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administrativas e cOmerCIaIS, para uma rela9ao mais dinamica e
intensa, em que as fun90es comerciais e de servi90s ganham maior
complexidade diante da modemiza9ao a que estil submetido 0
sistema urbano brasileiro. Florianopolis nao pode ser concebida
mais como uma cidade individual, mas como centro de uma regiao,
cuja area territorial ultrapassa seus limites convencionais e envolve
aproximadamente 600.000 habitantes.

PRODUCAO AGRICOLA FAMILIAR E OS
AGRAVANTES SOCIO AMBIENTAIS NO ESPACO

RURAL - 0 CASO DO MUNICiPIO DE
SAO LUDGERO/SC

Mauricio Alves - Geografo
('oncentra9ao: Desenvolvimento Regional e Urbano
Comissao Examinadora: Profl. Ora. Walquiria Kruger Correa
(Orientadora); pror. Ora. Maria Ignez Silveira Paulilo; Pror. Ora.
Lucia Helena Gerardi
Disserta9ao Aprovada apos Defesa Publica em 05/09/2000

Resumo
o modelo de modemiza9ao tecnologico difundido na

agricultura vern produzindo muitos agravantes socio-ambientais no
espa90 rural brasileiro. Diante disso, 0 estudo de caso proposto
teve como objetivo principal compreender as transforma90es que
se processaram no espa90 agrario do municipio de Sao Ludgero,
procurando investigar quais os efeitos oriundos da explora9ao
agropecuaria sobre 0 meio ambiente a partir da inser~o do
produtor familiar no padrao agnirio baseado na tecnologia e
quimifica9ao. Na area em questao, a estrutura agniria caraeteriza-se
pela presen9a de pequenas unidades fundiarias, exploradas com
mao-de-obra familiar. Organizadas de formas diversas, nelas sao
desenvolvidas atividades especializadas para suprimento do
mercado. Os principais cultivos sao: furno, olericultura e
fruticultura. Na cria930 edestaque: avicultura, suinocultura e gado
leiteiro. Constatou-se, em informa90es secundarias e primanas, que
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a produ~o familiar de Sao Ludgero tambem incorporou os
pacotes tecnologicos difundidos no agro nacional. Porem, a
semelhan~a do que ocorreu em outras areas, os agricultores nao
receberam do Estado a orienta~ao e 0 acompanhamento tecnico
adequado que tal modelo requeria. A falta de fiscaliza~o,

associado ao fator cultural e ao baixo grau de escolaridade da
popula~ao rural, faz com que nao sejam obedecidos as normas e
criterios estabelecidos para a venda e 0 uso de insumos quimicos
na agricuhura. 0 descaso neste processo vern deixando em seu
lastro desequilibrios ambientais que estao expressos em vilrios
indicadores: desaparecimento de especies vegetais e animais,
prolifera~ao de pragas, degrada~o dos solos e polui~o dos rios.
Alem disso, foram evidenciados problemas relativos a saude da
popula~o que manuseia e convive com os agrotoxicos, bern como
as precariedades que afetam 0 sistema de saude para detectar e
registrar as intoxica~oes provocadas por tais insumos. Diante desse
quadro negativo, torna-se necessilrio a promo~ao de campanhas
que despertem na popula~ao rural os cuidados que devem ter para a
preserva~o do meio ambiente e de sua propria saude. Essa tarefa
deveria ser desempenhada pelo poder publico, em diferentes
escalas. A permanecer 0 desinteresse politico em buscar
ahernativas ao modelo agricola vigente, a tendencia sera a
continuidade e 0 agravamento dos problemas s6cio-ambientais do
espa~o rural brasileiro.

A BUSCA DA COMPREENSAO DO AMBIENTE E DE
SUAS RELACOES: UM DESAFIO PARA A

EDUCACAO

Maria de Lourdes Milanez Goularte - Biologa
Concentra~o: Utiliza~o e Conserva~o dos Recursos Naturais
Comissao Examinadora: Profa. M.Sc. Maria Dolores Buss
(Orientadora); Prof. Dr. Luiz Fernando Scheibe; Prof. Dr. Ademir
Damazio
Disserta~o Aprovada apos Defesa PUblica em 22/0912000
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Resumo
Esta pesquisa-a~ao retrata urn trabalho interdisciplinar de

ensino realizado por um grupo de professores em uma classe de Sa
serie do ensino fundamental em uma escola publica estadual no
municipio de Criciuma. .

Apresenta a problemirtica ambiental e a visao sistemica
como supera~ao da visao fragmentada, para 0 tratamento das
questoes ambientais. Mostra a preocupa~o com a educa~o

ambiental, as concep~oes e os objetivos estabelecidos por
pensadores e educadores ambientais, bem como a import3ncia do
pensamento interdisciplinar.

Discute a possibilidade da realiza~o de uma pratica
interdisciplinar, tendo 0 dialogo como uma necessidade na
concretiza~o da atividade educativa. Concebe 0 ambiente como
resultado de suas rela¢es naturais e humanas, fundamentando-se
nos pressupostos de uma educa~o ambiental sistemica.

A proposta elaborada e realizada sustenOOu-se pelos fuOOres
determinantes de qualidade de vida citados pelo grupo. Os
conteudos especificos, desenvolvidos por cada professor, tinham
como objetivo mostrar aos alunos, a import3ncia desses conteudos
para 0 tratamento das questoes relativas aqualidade de vida.

Relata as contribui~oes e os avan~os conseguidos pelos
professores em suas respectivas disciplinas. A Matematica, 0

Portugues e a Artes, apresentam-se como instrumentos para
explicar as situa¢es vivenciadas, a Hist6ria e a Geografia como
conhecimento do espa~ vivido e a compara~o com 0 estilo de
vida do passado com 0 presente e a Ciencias com estudo dos
fenomenos observados, do cotidiano vivido pelos alunos.
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REESTRUTURA<;AO E EXCLUSAO TECNICO
PRODUTIVA NA AGRICULTURA FAMILIAR EM

GUARACIABA-SC

Paulo Jonas Grando - Geografo
Concentra~o: Desenvolvimento Regional e Urbano
Comissao Examinadora: Prof Dr. Roland Luiz Pizzolatti
(Orientador); Prof'. Ora. Walqiiiria Kruger Correa; Prof'. Ora.
Maria Aparecida Tubaldini
Disserta~o Aprovada apos Defesa Publica em 11/10/2000

Resumo
Esta disserta~o aborda 0 processo de transforma90es

tecnico-produtivas que vern ocorrendo na agricultura familiar de
Guaraciaba, Santa Catarina, durante os anos de 1990. Ao mesmo
tempo, examinamos a situa~o de exclusao de significativos
contigentes de familias agricuhoras. Esta situa~o foi abordada,
como urn processo de reestrutura9lio e exc1usao tecnico-produtiva
que vern sendo imposto a agricuhura familiar, integrada ao
mercado, configurando-se na necessidade de revaloriza9ao das
condi90es de acumula930 capitalista no periodo atual.

Uma defini930 operacional de agricultura familiar foi
definida a partir das contribui90es de autores como Chayanov e
Kaustky. A ideia de urn processo de reestrutura~o e exclusao
teenico-produtiva, e sugerida em substitui930 das n090es de
modemiza~o da agricuhura e de exodo rural. A base de reflex30 e
de que a situa9lio conjuntural, se apresenta totalmente diferente
daquela em que as no~oes apontadas, eram utilizadas pard explicar
as transforma~oes que aconteciam na agropecuaria brasileira.

Assim, apresentamos urn estudo do processo de
reestrutura~ao das condi90es de produ~o na agricultura familiar e,
analisamos a situa~o de exc1us30 de familias agricultoras,
apontando seus resultados para 0 municipio Guaraciaba-SC. Neste
sentido, a partir de nossas analises, procuramos detectar alguns
cenarios possiveis para 0 futuro da reprodu~o do modelo de
agricuhura familiar na area objeto de estudo.
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OS SAMBAQUISA DA PLANicIE COSTEIRA DE
JOINVILLE, LITORAL NORTE DE SANTA

CATARINA: GEOLOGIA, PALEOGEOGRAFIA E
CONSERVA~AO IN SITU

Mario Sergio Celski de Oliveira - Geografo
Concentra~ao: Utiliza~o e Conserva~o dos Recursos Naturais
Comissao Examinadora: Prof. Dr. Norberto Olmiro Horn Filho
(Orientador); Prof. Dr. Jarbas Bonetti Filho; pror. Ora. Marisa
Coutinho Monso
Disserta~ao Aprovada apos Defesa Publica em 20/10/2000

Resumo
Sambaquis sao sitios arqueologicos que integravam uma

sociedade de pescadores-eoletores-ea~adores pre-historicos. A
pesquisa objetivou caracteriza-los na planicie costeira de Joinville
segundo uma perspectiva geologica-evolutiva e conservacionista.
A paisagem como heran~ fundamentou conceitualmente a
abordagem. Foram analisadas 91 'amostras de sedimentos coletados
em 71 pontos diferentes; classificadas amostras malacologicas,
alem de datadas areias pleistocenicas pelo metodo da TL. A
rela~o dialetica entre uso e manejo, em uma perspectiva do tempo
como coexistencia e como sucessao, foi direcionada a expectativa
da manuten~o das estruturas fisicas dos sambaquis (conserva~o

in situ).
A area de estudo foi classificada como costa sedimentar do

tipo estuarina. Alem do embasamento cristalino, identificou-se
depositos sedimentares coluviais, de leques aluviais, fluviais,
fluvio-lagunares, paleoestuarinos, paludiais estuarinos e eolicos. 0
substrato geologico dos sambaquis refere-se a embasameirto
cristalino (12% dos sitios), depositos fluvio-lagunares (12%),
depositos de leques aluviais (36%) e depositos e61icos·(40%).

A paleogeografia atribuiu as ilhas da por~ao sudeste da
area de estudo uma geogenese vinculada a emersao de fundos rasos
e a provaveis paleodeltas ou paleobarreiras. Sugeriu-se urn modelo
de informa~oes para 0 estudo dos sambaquis como indicadores de
paleoniveis marinhos. A correla~o entre a altitude da base dos
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sitios e curvas de oscila90es do NRM indicou que a instala9ao
inicial da maior parte dos sambaquis em Joinville teria se dado
antes de 3.600 e 5.1000 anos AP, sendo edificados em situa930 de
amplia930 dos rnanguezais. Foi proposta uma rota denominada
"Eixo Sao Joao / Palmital" que teria favorecido 0 deslocamento de
popula90es sambaquianas entre a Baia de Guaratuba (PR) e a Baia
da Babitonga (SC).

Dos 42 sambaquis mapeados, 60% possuem altura igual ou
inferior a 4m e mais de 70% dos sitios possuem volume igual ou
inferior a 7.992,8Om3

. Localizou-se 12 sambaquis para os quais
nao havia cita~o bibliognifica anterior, entre eles 0 de maior
dimensao na area de estudo, com aproximadamente 18m de altura
e 166.00Om3 de volume.

A pesquisa apresentou recomenda90es para 0 manejo dos
smos, incluindo requisitos minimos para visita~o publica
(sambaquis em exposi93o). Propos-se urn plano basico de a95es
para conserva~o in situ dos sambaquis, baseado nos 6 futores de
degrada930 constatados em Joinville, com destaque ao fator
"destrui9ao mecanica" normalmente atuante em 57% dos sitios. A
proposta destacaa viabilidade da interven930 sistematica do Poder
Publico a partir de a90es pouco complexas e sob uma perspectiva
de antecipa~o de atua~o.
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