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o Processo de Faveliza~ao no AUF

o Aglomerado Urbano de Florianopolis se insere no contexto

espacial da "regiao" de Florianopolis. E: caracterizadll pela con

centra~ao de servi~os e poderes de decisao representativo da

condi~ao de capital do Estado.

Os fluxos entre a "regiao· de Florianopolis e 0 Aglomerado

Urbano sao pouco significativos, tendo 0 aglomerado urbano sobre

a regiao, fraco poder polarizador, exercido, segundo ALMEIDA

(1982) muito maior a distancia da "regiao referida, sobre outros

espa~os litoraneos e interioranos, gra~as exclusivamente a con

di~ao da capital e a concentra~ao de servi~os, como urn todo·
l•

Na verdade, em torno do Aglomerado Urbano de Florianopo

lis, ha urn quase vazio economico, onde as lavouras rotineiras e

poucas empresas, possuem rela~oes de fluxos economicos com a ca-

*Alunos do Curso de Mestrado em Geografia da UFSC.
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pital. Por iSso, a popula¥ao dessa area tende a aumentar em de

correncia das correntes migratorias, quer em fun¥ao de urna certa

estagna~ao economica da regiao, quer em funyao da atrayao exer

cida pela propria capital sobre as popula~oes rurais e urbanas.

o crescimento de Flbrianopolis a induzido, segundo ALMEIDA

(1982) de fora para dentrb, e nao produto de atividades internas

geradoras de riqueza e empregos2. No entanto, a partir de Flo

rianopolis, difunde-se 0 progresso sobre as cidades do aglome

rado, de forma seletiva, hierarquizando-as.

A base em que se assenta a economia da cidade esta no se

tor terciario e principalmente nas repartiyoes publicas.

Ao Aglomerado Urbano de Florianopolis corresponde basica

mente a expansao urbana que se processa a partir da capital, a

tingindo apesar das difiduldades, 0 espayo "regional" merca de

suas funyoes de centralidade. Porem, a ausencia de atividades

economicas significativas inibe a formayao de urn verdadeiro polo

regional.

As considerayoes que serao objet6s de analise abrange

os municipios do Aglomerado Urbano (8 municipios) e sobre as de

sigualdades sociais, desequilibrios espaciais, intra-urbanos, a

partir de uma cidade de porte madio, situada nurna area concebida

"falsamente" como area metropolitana.

Procura-se esboyar os desequilibrios socio-economicos e

espaciais entre 0 aglomerado urbano e seu hinterland e a micror

regiao de Florianopolis, que foi designado erroneamente de Gran

de Florianopolis.

Assim e que para Almeida (1982) a microrregiao de Floria

nopolis corresponde "a urna arrumayao espacial de municipios con

tiguos ou economicos comuns e pouco associado economicamente do

Aglomerado Urbano integrado pelos oito municipios que funcionam

como uma extensao da capital,,3

Neste quadro, 0 processo de crescimento economico a bas

tante desigual, reconhecendo-se desequilibrios entre seus muni

cipios integrantes - desigualdades sociais - produtos do cresci

mento espontaneo e desordenado da capital.
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o aumento da urbaniza~ao apresenta-se sempre como resulta

do de fluxo de migrantes, seja de origem rural, ou urbana.

Se tomarmos os dados estatisticos do Censo de 80, do IBGE,

vemos que os migrantes de origem urbana tem participa~ao mais

intensa na forma~ao do todo populacional, conforme verificamos
na tabela 1.

Existem 3 fluxos basicos neste processo de crescimento po

pulacional advindo das correntes migratorias:

al de pessoas que vern preencher cargos pUblicos

trativos (ELETROSULl;

adrninis-

bl de estudantes universitarios (UFSC e UDESCl; e,

cl 0 tradicional rural-urbano ou urbano-urbano.

Desses fluxos, os migrantes dos itens "a" e "b" tendem a

se fixar, de preferencia, na Ilha, os migrantes do item Pc", se
localizam nos Municipios do AUF. A grosso modo, conforrne Al

meida (1982), pode-se "estimar que 50% dos migrantes pertencem

as classes de baixa renda, engrossando os contingentes da po

breza urbana; 30% situam-se entre os pobres remediados e as 20%

formam 0 segmento da popula~ao de classemedia,,4 •.

Estrutura Economica

A cidade de Florianopolis continua sendo administrativa,

comercial e prestadora de serviyos. Sao Jose, Palhoya e Bigua~u,

continuam em processo acelerado de expansao, em funyao do cres
cimento da capital do Estado. Os demais Municipios da AUF perma
necem essencialmente agricoias, com suas redes urbanas funcio
nando como cidades dormitorios e centros secundarios de servi

<;:os.

A estrutura operacional no AUF, mostra a predorninancia dos
setores terciario, secundario sabre 0 primario.

~ importante salientar que no AUF, 7,22% da popula~ao eco

nornicamente ativa (PEAl esta no setor prirnario, 23,08% no secun
dario e 66,7% no terciario.
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Do total do PEA do setor secundario, 55,71% esta na cons

truc;:ao civil. E do setor terciario, 72,82% esta no item servi

<;:os.

Florianopolis e Sao Jose em 1980 concentravam 0 maior per

centual da PEA total, ou seja, 38,01 e 36,36%, respectivamente,

sendo que 56,02% da PEA do setor terciario esta concentrada na

capital. Em 1980, 0 setor terciario empregava nesta, 76,13% da

PEA total do municipio. Sendo que 14,14% estavam no comercio,

5,90 nos transportes e comunicac;:oes e 28,4% no item Prestac;:ao

de Servic;:os, 22,83% nas atividades e 18,03% na Administrac;:ao Pu

blica e 10,70% em outras atividades do setor.

A populac;:ao pobre, considerando aquela que recebe ate 2

salarios minimos e as sem rendimento, perfaziam no AUF, 210.644

pessoas, ou seja, 75,88%.

Segundo 0 IPUF, Instituto de Planejamento Urbano de Flo-

rianopolis, a gravidade da situac;:ao esta presente nos nGmeros

crescentes, conforme os dados abaixo:

1980 - 6.884 familias tinham renda menor do que 3 salarios

minimos, totalizando 83.533 pessoas.

essa mesma renda, totalizan-1985 - 19.462 familias tinham

do 218.853 habitantes,

de 3,10% ao ano.

nurna taxa de crescimento

CaracterIsticas das Areas Pobres

o problema da pobreza nas cidades nao pode ser visto ja

mais como manifestac;:ao de uma disfunc;:ao urbana, pois a propria

cidade e resultado de urn contexte maior. A preocupavao com a

populac;:ao de baixa renda deve, ao mesmo tempo que prioritaria,

dado a dimensao do fenomeno e 0 seu valor implicito revestir

se de urn carater realista, buscando-se a melhoria de suas pre

carias condic;:oes dentro das possibilidades existentes a nivel

de politicas locais.

A ocupac;:ao do espac;:o florianopolitano pela populac;:ao de

baixa renda (com menos de 3 salarios minimosl se faz principal-
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Caixa

dos Li-

do AUF,

densidade

mente:

- nas areas de morros, com altura media de 150 m. povoa

dos ate a cota 90, aproximadamente;

- areas planas da llha, perifericas ao centro: antigas zo

nas rurais que atualmente cumprem a fun~ao de nucleos

dormitorios de Flprianopolis;

area continental, ocupada pela expansao de Florianopolis

que agrega num sO! conjunto razoavelmente homogeneo, os

nucleos de Sao Jose, Palho~a e Bigua~u.

A popula~ao pobre dos morros (Jose Mendes - da

d'Agua, Stodieck, Agronomica, Costeira, Trindade e Saco

moes) alcan~a 22% da popula~ao urbana de baixa renda

sendo que as areas mais centrais apresentam taxas de

em torno de 100 habitantes por hectareS

Este fator, aliado as caracteristicas do relevo, dificulta

a instala~ao dos equipam~ntos, cria problemas de saneamento ba

sica e facilita 0 assentamento desordenado. Parte dessa area ma

nifesta uma tendencia natural a expulsao da popula~ao devido a

sua proximidade as areas de maior valoriza~ao do centro.

As areas perifericas ao centro, abrigam 10% da

pobre e constituem parte dos bairros de Saco Grande,

e Pantanal. Sao areas de extensao 0 bairro Saco Grande

conjuntos habitacionais da COHAB e lNOCCOP, devido as

topograficas e de acesso, e 0 bairro do ltacorubi (que

caracterizando com area de expansao dos servi~os de

governamental).

popula~ao

ltacorubi

(abriga

vantagens

vern se

atividade

o agravamento maior neste processo de "faveliza~ao" decor-

re da falta de habita~ao as faixas de menores rendas. Estudos

da Cohab-85, situam este deficit em torno de 10.000 unidades.

Acontece que em 1977, ja havia dados do lBGE (publicados: 0 Es

tado de 23/4/77) que situavam em torno de 14.000 unidades 0 de

ficit. Sendo so 6.S00 unidades na capital do Estado. Outro dado

bastante expressivo foi divulgado no Diario Catarinense de

25/10/86, em que a propria Cohab constata que em 1980 havia no

Estado 470.853 domicilios urbanos e em 1985, 521.942, isto e, no
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mesmo periodo foram construidas 51.107 novas unidades residen

ciais. Neste perIodo constituiram-se 135.657 novas famI1ias.

Considerando que nos anos anteriores nao havia deficit habita

ciona1 atua1mente ha uma demanda de 42.563 novos imeveis. Apes

verificarmos estes dados, percebe-se que os dados da COHAB-85,

para 0 AUF esta muito aquern da rea1idade advinda do crescimento
urbano da area.

Deficit Habitacional nos Municipios do AUF/1985

D~FICIT HABITACIONAL
MUNICIpIOS

URBANA RURAL TOTAL

Jtguas Mornas 72 147 219
Antonio Carlos 47 322 369

Biguac;:u 183 9 192
F10rianopo1is 1. 320 610 1.930

Governador Ce1so Ramos 55 55 110
Pa1hoc;:a 1. 404 54 1. 458

Santo Amaro da Imperatriz 471 318 789
Sao Jose 4.452 191 4.643

TOTAL 8.004 1.706 9.710

FONTE: Departamento de Desenvo1vimento Social da COHAB/1985.

As areas continentais 10ca1izam 61% da popu1ac;:ao pobre do
AUF, atraIda pe10s fatores como 0 baixo prec;:o da terra, loca1i

zac;:ao de servic;:os de separac;:ao, armazenagem, abastecimento e pe

quenos estabe1ecimentos industriais. Verifica-se uma tendencia

a ocupa9aO em torno da BR-101, na sua parte mais periferica. A

densidade dessas areas varia bastante, apresentando seus maio
res niveis no bairro do Estreito e Capoeiras (media de 92 habi

tantes por hal, sendo que nas demais areas continentais a densi

dade e baixa, com uma media de 43 hab/ha. 6
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Tabe1a I - Participa~ao da popu1a~ao migrante, segundo sua origem nos municlpios que formam

o "AUF".

PARTICIPA~AO DOS MIGRANTES

MUNIC1pIOS A POPULA~AO TOTAL A POPULA~AO MIGRANTE

ORIGEM RURAL ORIGEM URBANA ORIGEM URBANA

Aguas Mornas 11,16 4,.78

Antonio Carlos 4,00 1,62

8l Bigua~u 10,48 l.6,60

F1orianopolis 9,41 26,32

Governador Ce1so Ramos 6,06 7,32

Pa1ho~a

I
16,81 25,41

Sao Jose 14,72 41,13

Santo Amaro da Imperatriz

I
8,80 4,60

TOTAL '1 1 , 31 2.7,53

29,98

28,85

61,28

73,65

54,68

61,09

73,48

34,34

70,35

FONTE: Censo Demografico de Santa Catarina - IBGE, v. 1, t . 4 m n9 21,1980.



caracter!sticas das Areas de Sub-Habita~io DO AUF - 1986

AREA FAMtLIAS POPULA~l\b N9 DE BARRACOS CARACTERtSTICAS

Vila Santa Rosa 40 200 40 - tem conselho comunitario;

- nao ha canaliza~ao de aqua,

esqoto e arruamento;

- unico reqistro abastece de

aqua as famIlias;

- oriundos: planalto catari-

nense e Rio do Sul.

s Morro do Geraldo 43 215 43 - area de 50 mil m2;

- oriundos de Laqes e campo

B. do Sul;

- no local devera passar a

CC1;
- com a~ao de despejo.

Morro do Horacia 600 2.400 400 - barracos de 3 x 5 m;

- nao ha rede de esqoto;

- 70' das casas tem luz e

aqua Da CASANi

- possuem tItulo de posse;

- BOO alunos necessitam de

escola de 19 grau;



~

Vila do Rosario

Baixada da Coloninha

Monte Cristo

(Pas to do Gado)

95

118

495

590

4.000

95

106

500

- Comissao de Moradoresl

ORIUNDOS: Lages, Ca~ador,

Curitibanos.

- verminose cronica;

- facil acesso a onibus;
- sem abastecimento de agua,

luz eesgoto.

- 68% tern idade rnenor que

25 anos e renda abaixo de

2 salarios minirnos;

- surgirnento de casas de me

lhor padrao, pod en do trans
formar-se em classe media,

com a expulsao dos de bai

xa renda.

- ocupa~ao casas Projeto Sa

pe;

- terrenos pequenos sem tI

tulos de terra;

- ORIUNDOS: do interior do

estado e ex-pescadores i

lheus;

- barracos sern a.gua, esgoto;

- ocupa~ao irregular.



sem

l(l

Procasa

Morro da Caixa

Via de Acesso DNR

Gafieira do Maneca
(Ivo Silveira)

325

86

50

1.872

200 43

- ruas erodidas;

- falta abrigo de onibus,es-
cola, coleta de lixo, es
goto;

- parte E.S. Jose e parte a
Florianopol1s.

- 58,5% faixa etaria de 0 a
25 anos;

- urn biodigestor atendera
213 familias;

- 48,3% com menos de 2 sala
rios mlnimos.

nao ha luz, agua e esgotol
- vivem com menos de 1 sala

rio mi.nimal
- ORIUNDOS: Lages, Sao Jose

do Cerrito;
.. terras do DNER.

2 hectares
- barraca de madeira

chao;
- sem infraestrutura;

1 salario minimo;

- sofreram a~ao de despejo

23/7/86



~

Morro de Mocoto 1.000 5 .000 315 3.000 crianyas;

- sem esgoto, agua e coleta

de lixo;
- Projeto HORTA!COMCAP;
- Conselho Comunitario;
- congrega a serv1dao 51-

que1ra e Queimada.



Outras areas: Vila Sao Joao, Costeira, Morro do Anacleto, Mon

senhor Topp, Joao Boiteux, Morro da Cruz, Mangue

do Rio Tavares e Campeche (Aeroporto), Chacara

Alfredo F. da Costa e Morro do Flamengo, Palafita

da Palho~a, Pegregal (Bigua~u).

o orgao de planejamento, acima citado, esta cadastrando as

areas carentes do municipio, mas faz questao de diferenciar, as

areas faveladas das pobres. "Nas favelas ha uma ocupa~ao desor

denada do espa~o fisico, com casas entre 10 e 30 metros quadra

dos, muito proximas uma das outras e sem terreno desocupado".

As regioes pobres se caracterizam "por casas de 40 a 60 metros

quadrados e melhores situ~oes de recursos e infraestrutura ba

sica, como saneamento e a existencia de escolas, creches e urba

niza~ao.
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