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Introducao

Focalizar a pequena producao hortIcula na area circun-

vizinha ao municIpio de Florianopolis, tern side objeto de es

tudo de urn projeto mais ample. Nurn primeiro momento, estudou

se 0 municIpio de Antonio Carlos, cujos resultados parciais f£
ram publicados na Revista Geosul n9 4 e 8. Dando seqUencia a

estes estudos, apresenta-se a seguir, parte dos resultados

obtidos para 0 municIpio de Aguas Mornas, no ana de 1989.

Con forme observa Lago (1988, P .16), "a hortifrutigranja e
um modele de propriedade ou simplesmente, parte da meSIlla, cada

vez mais presentes nas relacoes homem/solos agrIcolas das ter

ras catarinenses". A expansao destas atividades e notavel ern

todo 0 Estado porem, ao redor das maiores cidades, pode ser

observado urna especie de anel das atividades hortifrutigra~

jeiras e, e rotulado como cinturao verde.

*Professora do Departamento de Geociencias da UFSC laposenta
da) .

**Professora do Departamento de Geociencias da UFSC e Boldis
ta do CNPq.
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Merecem destaque como areas produtoras de hortifrutigran

jeiros alguns municipios vizinhos de Florianopolis, como An

tonio Carlos, Biguacu, Santo Amaro da Imperatriz, Sao Bonifa

cio e Aguas Mornas que, foi alvo deste estudo.

Descricao da Area

o municipio em questao, foi colonizado por imigrantes geE

manicos, originarios da Renania e Westfalia na Alemanha. Estes

fundaram as colonias de Santa Izabel (1847), Teresopolis

atualmente Quecaba (em 1860).0 municipio de Aguas Mornas foi

criado em 1961. Com uma area de 324 km' dista cerca de 39 km

da Capital do Estado Catarinense, integrando a Microrregiao da

Grande Florianopolis. Tern como limites Sao Jose ao Norte, San

to Amaro da Imperatriz a Leste e, Anitapolis e Rancho Queimado

a Oeste (Figura 1).

o municipio apresenta urn relevo complexo e variado, com

superficies planas, onduladas e montanhosas - serras de emba

samento cristalino, formacao escudo cristalino, cujo solo e

de baixa fertilidade com alto indice de acidez, excessao feita

a varzea.

A carta de declividade (Figura 2), foi construida com a

finali.dade de se verificar a possibilidade de expansao da hor

ticultura nas areas de planicie.

Observou-se que a varzea e reduzida, ou seja, as terras

com declividade entre 5 a 15% correspondem a 27,39% 0 que equ!

vale a 89 km'. Esta area nao apresenta restricoes de uso agrI

cola. 34,85% das terras apresentam declividade entre 15 e 30%

o que perfaz urna area de 114 km'. Estas terras poderao ser

utilizadas para agricultura com restricoes, atraves de orien

tacao fornecida por extensionistas rurais no emprego de tecni

cas de terraceamento e curva de nivel. Esta area admite, sob

orientacao, culturas permanentes como por exemplo, fruticultu

ra decitricos que encontra born mercado nos municIpios vizi

nhos. Dessa forma, a orientacao adequada, poderia trazer urn

~uxilio suplementar a renda do agricultor.
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121 km' (37,75%) das terras do municIpio possuem decli

vidade superior a 30% e nao apresentam condicoes para uso agri

cola, devendo ser utilizadas com reflorestamento para prote

cao de nascentes e vertentes Ingremes.

No que diz respeito aos aspectos climaticos, a temperatu

ra varia entre l4,50C e 230C, perfazendo urna media de l8,30C,

com incidencia de geadas ocasionais nos meses de maio, junho,

julho e agosto. Assim, as praticas agrIcolas tornam-se favore

cidas nos meses de primavera e verao. A precipitacao media

anual e de 1.700 rom, com chuvas regularmente distribuIdas 0

ana todo.

A vegetacao e formada por matas nativas de diversas espe-

cies, bosques, sub-bosques e capoeiroes. Aguas Mornas ainda

dispoe de razoavel cobertura vegetal (capoeiroes) 0 que se

justifica em funcao do relevo acidentado dificultando 0 des

matamento mais acentuado. Nas partes onde 0 desmatamento ja

aconteceu, torna-se necessario urn trabalho de conservacao do
meio ambiente para que sejam mantidas as condicoes de vida da

flora, fauna e hidrologia. Aproximadamente 1/7 das terras do

municIpio, estao situadas dentro do Parque da Serra do Tabu

leiro. ~ urna area de preservacao permanente com vegetacao ti

pica de mata atlantica e araucaria.

organizacao Fundiciria

o municipio possui 699 estabelecimentos agropecuarios dos

quais 588 se dedicam a agricultura de urn modo geral.

Antes da colonizacao europeia 0 municIpio era ocupado por

uma unica fazenda pertencente a Antonio Lehmkhul. Com 0 pro

cesso abolicionista, 0 imenso latifundio, na impossibilidade de

exploracao por falta de mao-de-obra, e sucessivamente parcela

do.

Paralelamente a essa fazenda, existiam terras devolutas

ocupadas por florestas e habitadas por silviculas, os quais,
foram rnortos por ocasiao do processo de colonizacao europe~a

no seculo XIX. Ern decorrencia, se estabelece na area, ao lade

do latifundio ja citado, urn certo nUmero de medias proprieda-
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des demarcadas com 100 (cern) bracas de frente para os caminhos

abertos, deixando os fundos do terreno sem medida certa. Esse

padrao inicial, apesar de posterior divisao das terras foi se~

do mantido com abertura de linhas seclJ-ndarias. Assim sendo,ca

da lote apresenta uma frente voltada para a estrada e, se es

tende no sentido longitudinal ate a linha de curneada.

A sucessao hereditaria e 0 processo de compra estabeleci

do posteriormente, leva 0 municipio a urn sistema de medias e

pequenas propriedades, onde a situacao e agravada pelas difi

culdades oferecidas pelo relevo 0 que torna grande parte das

propriedades inaproveitaveis para a agricultura.

De acordo com a Tabela I, os estabelecimentos agropecua

rios do municipio de Aguas Mornas foram classificados em cinco

grupos de area: < 5 ha, muito pequenos; de 5 a < 20 ha, peque

nos; de 20 a < 50 ha, medios; de 50 a < 200 ha, grandes e> que

200 ha, muito grandes. Comparando, verifica-se que as unidades

de producao de Aguas Mornas, sao urn pouco maiores que as de

Antonio Carlos. Enquanto naquele municipio predominam as pe

quenas unidades <20 ha, nesse ha urn predominio de medias pro

priedades, com 40,8% do niimero de estabelecimentos e 48,0% da

area dos mesmos. As propriedades pequenas perfazem urn total de

31,3% dos estabelecimentos. Assim, as classes de propriedades

pequenas e medias abrangem 72,1% do total das propriedades. A

area dos estabelecimentos, no entanto, deve ser analisada em

funcao do relevo acidentado. Se, em Aguas Mornas, 0 niimero de

propriedades muito pequenas e de apenas 14,7% do total, as

areas aproveitaveis de cada propriedade sao geralmente infe

riores a 4 ha. Portanto, apesar das propriedades, em Aguas

Mornas, serem pouco maiores essa vantagem e anulada em funcao

do relevo acidentado.

Pela analise da Curva de Lorenz (Figura 3), percebe-se

uma pequena concentracao de terras em Aguas Mornas. 0 resul

tado da aplicacao do fndice de Gini, resultou em 0,45 confir

mando 0 que foi anteriormente colocado. Porem, em comparacao

a outras areas do pais, como por exemplo 0 nordeste brasilei

ro, verifica-se uma situacao de equilibrio, com uma distribui

cao relativamente equitativa de terras.

71



FIG . 3

A6UAS s . C .

CURVA DE LORENZ -1980

100

..
w 90
0:

' ..
.. BO

0

to 70

60

~O

40

30

20

10

0
60 70 BO 90 100

FONTE : CIIIl'O AIROP . I'.O .

-I. ESTABELECINEHTOS

ORG. : WALQUIR,A K. CORREA

72



Tabela I - Estrutura Fundiaria de Aguas Mornas - SC, 1980

FAIXA NOMEro DE %00 NCHro ARPA %DA %llCtMUIATlVA
ESrABELEX::I- DE FSrABELB- rorAL AREA(ha)
MENIDS CIMENIOS (ha) FS1'ABEIE- ARPA

CIMENro

': 5 103 14,7 288 1,5 14,7 1,5

5 a <20 219 31,3 2.338 12,2 46,0 13,7

20 a <50 285 40,8 9.158 48,0 86,0 61,7
50 a <200 90 19,9 6.806 35,7 99,7 97,4

> de 200 02 0,3 502 2,6 100,0 100,0

TOTAL 100,0 19.092 100,0

FONTE: Censo Agropecuario de 1980.

Com relacao ao regime de exploracao das terras, verifi

ca-se que 0 proprietario explora diretamente sua terra em

82,1% dos casos (Tabela II). 0 numero de arrendatarios e par

ceiros e insignificante, 0 que corresponde a 0,41% para 0

primeiro e 2,46% para 0 segundo. Existe ainda urn nUmero rela

tivamente grande de ocupantes (15,03%), isto e, nao possuem

suas terras regularizadas junto ao INCRA.

Tabela II - Regime de Exploracao das Terras - Condicao do Pro

dutor

NOME:ro DE ES'rnBELECIMENIOS AREA (ha)
EXPLORAcAo

ABSOLUl'O RELATIVO ABSOLUl'O RErATIVO

proprietario 574 82,1 18.209 95,36

Arrendatario 3 0,41 13 0,06

parceiro 17 2,46 171 0,90

Ocupante 105 15,03 702 3,68

TOTAL 699 100,0 19.095 100,0

FONTE: Canso Agropecuario de 1980.
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Observando a Tabela II verifica-se que, em relacao a area,

as percentagens de exploracao direta pelo proprietario, sao

ainda mais expressivas. 95,36% da area cultivada do municipio,

e explorada diretamente pelo proprietario. Se somarmos a esta

area 3,68% cultivados por ocupantes, obteremos uma cifra cor

respondente a 99,04%, 0 que equivale dizer que e praticamen

te inexistente no municipio em questao 0 numero de arrendata

rios e parceiros.

Quanto a forma de aquisicao de terras, observa-se pela

Tabela III que, 57,6% das propriedades foram adquiridas atra

ves da compra. Apenas 22% das mesmas, foram adquiridas por he

ranca. A estas categorias, soma-se urn numero expressivo de

propriedades com situacao nao regulamentada.

Tabela III - Forma de AquisiCao da Terra

NOMERO DE PROPRIEDADES
FORMA DE AQUISICAo

ABSOLUTO RELATIVO ( %)

compra 34 57,6

Heranca 13 22,0

Terras nao Regulamentadas 12 20,4

TOTAL 59 100,0

FONTE: Pesquisa Direta por Amostragem - Outubro/1989

050 da Terra, Credito e Assistencia Tecnica

Os solos do .municipio apresentam-se com textura variavel

de acordo com a origem dos sedimentos. Nas areas de relevo

acidentado, encontram-se solos podzolicos e cambissolos, ricos

em aluminio e oxido de ferro porem, com baixa fertilidade na

tural. Estas terras requerem elevada quantidade de fertilizan

tes e moderada calagem para correcao de seu estado nutricio

nal. Aliado ao problema do relevo acidentado, as terras apre

sentam forte limitacao de uso, necessitando tecnicamente de

praticas pouco viaveis para sua conservacao, com forte impe

dimento a mecanizacao agricola. Dessa forma, a area podera ser

utilizada com culturas permanentes, pastagens e reflorestamen-
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to.

Nas partes ern que 0 relevo e plano o~ corn suave elevacao,

principalmente nas regioes proximas aos rios, ele e intensa

mente utilizado na producao de hortalicas. Mesmo assil1l, alguns

produtos sao cultivados ern terrenos corn inclinacao superior a

30%, sem nenhum mecanismo de protecao das encostas. Isto ocor

re ern funcao da falta de terras planas e ausencia de esclare

cimento a populacao por parte da extensao rural.

Ern Aguas Mornas, as hortalicas sao responsaveis pela maior

marte da renda familiar. Dentre estas destaca-se 0 tomate e

couve-flor, sendo esta, responsavel pelo abastecimento de

69,52% da regiao da Grande Florianopolis. Por outro lado, a

agricultura temporaria e complementada corn cultivos de men or

expressao como cebola, abCbora, vagem, pimentao, re

polho, etc •••

o cultivo e feito atraves de metodos tradicionais corn ro

tacao de culturas. 28,58% dos entrevistados praticavam a quei

mad a e 19,5% ainda se utilizam da rotacao de terras corn "pou

sio". Apenas 3,9% dos agricultores utilizavam tecnicas mais

modernas como 0 terraceamento e curvas de nivel.

Mussumessi (1989), estudando a pequena producao e a mo

dernizacao da agricultura, coloca a pequena producao horti

granjeira como urn segmento "urn tanto atipico" da pequena pro

ducao familiar. Esta, distingue-se dos demais grupos pelo vo

lume de producao e capacidade ern participar da determinacao

dos precos pagos e recebidos e, a possibilidade de arnpliar 0

processo de acumulacao.

Esta ampliacao do processo de acumulacao nao foi obser

vada na area estudada urna vez que as parce1as sao exiguas e 0

problema, e agravado ern funcao do relevo acidentado. Os peque

nos agricultores encontram-se descapitalizados e nao tern aces

so ao credito institucional, nem a urna infra-estrutura de

apoio a comercializacao direta, 0 que implica ern perda de ren

da ern beneficio do atravessador.

Assim sendo, a area objeto de estudo, conforme

(1981), se enquadra na categoria de "producao familiar

cantil" ou "neo campesinato" segundo Silva (1982).
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Sa (1984, p. 85), em seu estudo sobre Producao e Bens Ali-

mentares e Horticulas e 0 Mercado da Capital Federal coloca

que:

"( ... ) a politica brasileira tern estimulado mais
os grandes produtores, per questoes institucio
nais e estruturais, atraves de diversas medidas
que permeiam todo 0 processo produtivo, princi
palmente na concessao do credito agrIcola. Conse
qUentemente, com relacao aos pequenos produtores,
verifica-se que estes tern reduzido acesso a tais
medidas, 0 que os coloca numa posicao marginali
zada na economia nacional. Nao obstante, estudos
comprovam que os pequenos produtores sao respon
saveis por significativa parcela do abastecimen
to dos mercados urbanos, desempenhando, por essa
razao importante papel na agricultura brasileira".

No que diz respeito aos emprestimos bancarios, cumpre sa

lientar que na area em estudo, existe apenas uma agencia ban

caria (Banco do Estado de Santa Catarina - BESC).

Apesar do baixo nIvel de escolaridade dos agricultores,

35,9% destes selicitaram e obtiveram financiamento, mesmo den

tre aqueles agricultores analfabetos. Por outro lade 63,16%,

nunca solicitou, considerando inclusive os que possuiam 29

grau completo eu incompleto. Dessa forma, deduz-se, nao exis

tir relacao entre 0 grau de escolaridade e a solicitacao de

financiamento.

Na realidade, os fatores que influenciam a solicitacao ou

nao dos emprestimos po de ser justificada pela situacao de ins

tabilidade da polItica agrIcola principalmente no que diz res

peito ao pequeno produtor. Este fato fica evidenciado na area

em estudo quando verifica-se que 35,85% dos entrevistados res
ponderam que nao procuraram financiamento junto aos ergaos

institucionais do sistema financeiro em funcao dos "juros al
tos" e do "receio de nao poder saldar seus comprornissos apes

a cOlheita" (13,21%).

A rnudanca de regras na econornia num rnesrno perIodo de go

verno, tern gerado nos pequenos agricultores inseguranca e,con

seqUenternente receio em buscar financiarnento para rnelhoria de
seus projetos agrIcolas. Nos ultirnos anos a agricultura, prin

cipalrnente a pequena producao de subsistencia, vern sendo vIti

rna de indecisoes, exitacoes, diagnesticos equivocados de au-
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toridades alienadas a realidade do campo.

Como conseqftencia dessa situacao anarquica observou-se a

ausencia da extensao rural no municIpio por problemas polIti

cos. Segundo depoimento dos agricultores, rivalidades pOlIti

co partidarias, envolvendo prefeitura e ACARESC, "afastaram os

extensionistas rurais que prestavam assistencia no municIpio",

no perIodo em que foi efetuado 0 trabalho de campo.

Como resultado desta situacao, em Aguas Mornas, 0 pequeno

produtor tornou-se permanentemente foco de querelas e disputas

pOlItico partidarias as quais geram obstaculos e transtornos

no desenvolvimento da pequena producao.

COnsideracOes Finais

No processo de producao de hortalicas do municIpio de

Aguas Mornas, salienta-se que, a condicao limitante para a ex

pansao da cultura esta relacionada com 0 relevo -acidentado.

Apenas 27,9% da area do municIpio podera ser utilizada com

horticultura, sem nenhuma restricao.

Outro fator limitante relaciona-se com 0 tipo

excecao das areas de varzea, 0 solo do municIpio

apresenta-se com elevado Indice de acidez, ferro e

necessitando, portanto, de consideravel quanti dade

zantes e corretivos.

de solo. Com

em questao

alumInio,

de fertili-

o clima, aliado ao fator altitude, podera limitar 0 uso

do solo para praticas agrIcolas, principalmente nos meses de

inverno, quando a temperatura cai, podendo ocorrer geadas fre

qUentes. Porem, este mesmo fator, podera contribuir para favo

recer a agricultura nos meses de primavera e verao.

Nestas condicoes trabalha 0 agricultor de Aguas Mornas.

Salienta-se a importancia da horticultura, principalmente no

que diz respeito a complementacao do abastecimento da Grande

Florianopolis nos meses mais quentes do ano. Neste sentido,

recomenda-se a diversificacao da producao hortIcula, uma vez

que as culturas desenvolvidas limitam-se a poucas especies

entre as quais destacam-se a couve-flor e 0 tomate como mais

expressivas.
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o municipio em questao, dispoe apenas de pequenas poreoes

de areas propicias a agricultura e, em funcao disso, as ativi

dades economicas deverao ser diversificadas. Neste aspecto,

merece destaque a exploracao do turismo atraves do aproveita

mento de fontes de aguas naturais existentes no municipio, tu

rismo rural, etc.

Recomenda-se ainda, a silvicu1tura e 0 reflorestamento co

mo forma de aproveitamento das partes mais ingremes do re1evo

e que ja foram desmatadas. Por outro 1ado, as areas com res

quicios.de vegetaeao nativa, deveriam ser preservadas em forma

de "Parque", podendo ser integradas ao complexo turist ico da

regiao.
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