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. SANTA CATARINA. i
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Olhando-se atentamente para a histbria da humanidade, b:'se sem

:=OSd:w=~=~~~u:~~o~I:I~:aosef:o~=
MundialiZou-se 0 fato social "troca meroantil" ao ponto ~e dOminae
praticamcnte todosos cantosdo planeta. i

E isso realizou-se atraves "da 8ujei91o das folVas da tureza ao
homClD, do maquinario, da apliC8910 da qubnicaaagricultura e a ndUstria, da
na~ a vapor, das estradas de ferro, do tel6grafo, da d asla9io de
continentes intciros para.cultivo, da canaliza9lo de rios, do su' to de
PQP\lla96es inteiras.como por encanto" (Marx e Engels, 1952, p 25). Mas 0

auge desta revolu91o foi e e0 seculo xx, onde a sociedade m til evoluiu
mil anos emcem, 0 secwo do surgimento do modelo fordista ( os 10) que,
utilizando os prlncfpios tayloristas racionalizou as tecnologias exi tentes com
o detalhamento sem precedentes da divislo do trabalho: fixando 0 trabalhador
numa sO posi91o, para realizar sua tarefa. os ganhos de p utividade
elevaram-se espantosamente. Ford era.um homem de vislo, pois tinha. "... 0
conhecimento explfcito de qU~produ980 de massa (sic)·signifi~ta consume
de mbsa (sic), um novo sistema de IleProdU91o da {oIVa de tr~baJho, uma
novapolftica de controle e gerenciado trabalho, uma novaestetica~ uma nova
psicoJogia, em suma, umnovo tipo de sociedade democratica, raeicnalizada,
modernista e populista" (Harvey, 1993,p.l21). i
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Contudo, este modo de produ9lo que indubitavelmentc troux.e 0 bem
estar dos eletrodom6sticos, da comuni~1oe da intra-estrutura urbana, criou
problemas ambientais gravissimos para a propria humanidade, como 0 cfcito
estufa, 0 buraco na camada.de oz6nio, 0 aeumulo de Iixo tOxico, as chuvas
acidas, a polui9io do ar e da 8gua, etc; a tal ponto de despertar"a tomada de
consciencia de que nlio emais possivel continuar como antes" (Lipietz, 1992,
p.20?). Admite-se que jll nio se pode mais encarar os recursos naturais como
inesgotiLveis e que e necessario um uso mais oquilibrado e honesto do que a
natureza oferece ao .homem, que aIills fazparte da mesma.

Apesar da emerg8nciada problemlltica ambiental, 0 modele ocidental
continua sua marcha, mais forte do que nunca, devido avitOria dos princfpios
do Mercado nos anos oitenta. E assim, "todo 0 esfoJVO de crescimento
economico nos paises do Terceiro Mundo almcja, em Ultima instAncia,
reproduzir os psdr0e8 de vida, e portanto, de consume, dos paises de
capitalismo avancado" (Martine, 1993, p.38).

E assim, em virtude de sua propria neccssidade de cxpansIo, 0 mundo
das mercadorias foi criando uma serie denovas necessidades, demercadorias
e, portanto, de ramos de atividade economica, para produzir e rcproduzir .a
acuniul89io de capital. 0 turismo, urn desses ramos deatividade, que embOra
remonte a antigQidade greco-romana, teve urn creseimento extraordinario nas
61timas decadas, podendo-se afirmar que se desenvolveu com 0 advento da
sociedade capitalista e, particularmentc, com a genera1iz89io do sou padrto de
consumo ap6s a Segunda Guerra MundiaL Hoje 6 a atividade ocon6mica que
mais cresce no mundo, 0 que faz com que "... ocupe Ingar entre os tras
segmentos mais importantes do comercio mundial, juntamentc com 0 petroleo
e a industria automobilistica" (Trigo, 1993, p.6S). As previsiSes clio conta de
que tende a superar estas 6ltimas, tornando-se, "... antes do final deste s6culo,
na principal atividade de expor1a9io, transferencia de divisas e gCf89lo de
empregos em todo 0 planeta" (Pellegrini Filho, 1993, p.134).

Turismo que popularizou-se nos paises descnvolvidos como uma
gigantesca maquina de reconstituieao: com salarios e tempo livre maiores, os
trabalhadores dos paises mais desenvofvidos partiram, 8J'89as em grande
parte ao marketing turistico, em busca do relaxamento e do descanso, para
recarregar as baterias perdidas em urn ano de trabalho estafantc. A16m disso,
represents uma fuga, "... uma fuga em massa face as realidades cotidianas., em
dir~lio ao reino imaginario da liberdade" (Krippendor( 1989, p.Sl).

A partir disso, nos peisesperif6ricos, em virtudede suas paisagcns
exoticas e paradisiacas, a atividade turistica tomou impulso: grandes levas de
europeus e norte-americanos, principalmente, invadiram recantos inusitados
com 0 intuito de curtirem as fCrias em "... sonhos que sAo transformados em
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.~ oamarrados om paA:Otcs de viagens polos fabricantcs ~ lazer, 0 a
sepir comeroializ8doS.pelo marbting agressivo dos~ de paralso.
Ofertassed~ f6rias de livros ilustrados" (Krippendorf: 19~9, p.67). E
assim sIo COBSumidoso sossego, 0 clima, a p8isagem-o os povosFstmnseiros,
num vinculo meramente material entre visitantes 0 visitados queJ embora em
muitos C8S08 detestem os turistas,. precisam do seu dinbeifo, .~ este sec a
sUdaIe IOCial do Mundo. r

Edenllo de8ta J.6sioa, que nos &nOS oitenfa, desponta 0 tuQBmO na llha
de Santa·Catarina. Turismo. quo manifestou-se com tocIo g8s' sta9as a uma
~tc invcIticia UDis80na 'do capital privado, do Estado ~ cia propria
~ local, DOsentido cia· proD109lo de mercadoria-bese quostJo:a
.......... priviJoaiada cia Ilha. E asllim, a paisapm cia orla tUna, como
l'aR,1tato do qir hUDl8DO, adquiriue adquirC uma nova' . atraves da
couIru9lo decon~ mais. propfciasa valoriza9Jo do ':a~ 0

pavimcnt89lo de viasde S£:CSSO, loteainentos, hoteis, restaurantcs
E.6 D08ta ~. quo tamb6m so dcseilvolvc exprc;ssivam uma das

IDIis ricPaltemativas de exploJ'89lo capitalista: a rondada terra. at, "... 0

turisaio sipifica ~Io e venda de terrenos e. con te,
~ imobiliaria. Significa acelCf89lo do proccsso de tran de
h6lritoe 0 QOStumos otamb6m introdu91o do novas praticas como alup de
casas..." (Lins, 1991, p.193). It perceptivel um movimento de . C89lodo
modo de vivcr das COII1unidades pesqueiro-artesaDais, que vIo' sendo
su..-tuidas. conforme apontado em alguns estudos(MorettoNetU); Lins) peIa
media e alta classes do eentro urbano florianopolitano e "exrcq.o". no que
tanae aposse 0 propriedadc da terra. ,!

,E. tato man:ante 0orescimento do setor imobili8rio 008$1'.mos anos,
certamonte em razIo dirda da expansIo turlstica local. Mas 0 . tambem
relaciona..se ao globel e, em muitas circunstAncias, espelha si deste.
Bouhdiba, ao analiur 0 turismo na Tunisia, aponta quo a " spocula91o
imobili8ria permite 0 surgimento de uma nova classe de propri .os, mas
apesar dos esfor9os do govemo para preservar 0 lugar .e tercerto
equilibrio s6cio-econ6mico, a popul891o local nlo so tom ben ciado das
vantagensque certos ompres8rios tunisianose alguns estrangeiros tam sabido
aprovcitar" (Bouhdiba, 1981, p.4). Krippendorf estuda 0 fato stico nos
AIpos 0 percobe: "As pessoas da cidado levam sua escala de valo propria.
Fortaleciaspelodinheiro e niveleducacional (.,.) elas so sentemso 'ores e so
apropriamdo C8p89O rural com fins comerciais e recreativos. A sageme os
homenssotomam bens de consumo" (Krippendorf 1989, p.lOO-l .

Ora, estes relates servem perfeitamente para ajudar a el id89io do
prooesso aqui em questlo. E se a idCia de que 0 turismo tom como base a
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expansAo imobili8ria epassivel de criticas"...pela cbconsidcra9lo de que 6 a
propria natureza a base turfstica local" (LiDS, 1991, p.203), DIo so pode
esquecer que a mesma insere-se na 16gica conSumista selvage"" preva1ccente
ainda no mundo dito modemo. Seria ingenuidade desoonsidcrar a busca do
lucro rapido como fator determinante desta concetJ9lo, DIo importando os
meios encontrados para 0 ato social de acumuIar. Ecada vez mais vai scndo
modificada a paisagem -do contomo da Ilha de Santa Catarina, ,com a
ocup(11980) humana, atraves da prolifCfl19ao de um grande n6mero de
edifiCl190es que vao, pouco a pouco, imprimindo um novo ritmo, pautado pela
urbaniz.a9Ao, planejada on nlo, doespaco <las praias florianopolitanas.

Contudo, esta e uma 16gica contradit6ria, criadom e reprodutora des
condicoes de sua .propria elimi~. Minai, paralelsmente 80

desenvolvimentoturfstico, mas DIo s6 deterrninados par cste, manifestam-se
problemas de toda ordem: comeeando pela queda de balneabilidade des praias
no decorrer dos anos oitenta e inicio dos noventa, conforme relat6rios da
FATMA. como conseqasncie direta do despejo dos esgotos sanitirios
diretamente 80 mar por parte dos USu8nOS e usurSrios des mesmas; passando
pelos problemas de abastecimento de &.gua e energia nas altas temporadas, ji
causadores de colapsos de abastecimento na praia "argentina" de Canasvieiras,
por exemplo; e terminando (mas nao esgotando o rol de problemas) pela ji
citada descaracterizaeao da orla maritima. Este Ultimo ponto 6 rdorvado
porque parece uma incongruencia 0 desmatar as areas pr6ximas 80 mar e
ocupar as dunas para a constnl9ao de casas e edificios, na medida em que isto
afeta 0 ambiente destruindo a beleza natural das praias, que sio 0 atrativo
principal do proprio turismo local.

Mesmo oeste quadro problemitico, msmuam-se grandes
empreendimentos turisticos na Ilha. Os mais recentes dizem respeito Ii cria\llo
de quatro marinas na capital. Um dell's teria infcio das obras previstas para 0

ana de 1994 e seria bancado por um dos maiores grupos empresariais
catarinenses, a holding Portobello, e deveria dar novo status aBarra da Lagoa,
segundo jomal de circulacao estadual (DC, 08/08/1993). 0 que era uma vila
de pescadores passaria a receber iates e "... novo fluxo turistico, numa area de
130 mil metros quadrados, onde serio construidos um porto de lazer, duas
vilas habitacionais, conjunto de apartamentos e um centro esportivo" (p.7).
Este projeto exemplifica uma tendencia geral de capitaliza9ao da orla
maritima, como mercadoria de consume seletivo ou de massa, conforme a
conveniencia. Assim, desenha-se um mnidro desalentador para 0 futuro das
classes subordinadas (especielmente-as comunidades pesqueiro-artesanais e
estratos de menor poder aquisitivo da chamada area metropolitana), na
medida em que poderao se encontrar privados dolazer, seja pela priva~1o
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do esp89O, scja pela inadeqWl9Io do uso do m.esmo pela po~ui91o, 0 que
poder& leverao extremodese sairda Ilha para usufruir de um simples banbo
de mar (para quem puder, " claro), por ex:emplo; ao mesmo~po em que
tendema ser exploradoscontinuamente pelos subempregos na a1~ est8f1o nos
setores ligados·as atividades turisticas, situayao jil existente] nIo sO em
FlorianOpolis como em outros cantos do Planets, conforme ~sinalado par
Bouhdiba (1981), Krippendorf (1989) e Lins (1991); jA citados, e par
Made1ey (1987). '

Deve-se' ressalt8r que realmente nio se pode Credit8r:.f.' turismo a
responsabilidade total pela exacerba910 dos problemas ambien 'na I1ha de
Santa Catarina. ~nhecidamente, os problemasambientais anteriores Ii
expansI.o do fato turistico~ Contudo, embora a de~io dos ,lementos do
sisttnJa de sustenta9lo natural da Ilha deSanta Catarina jA venlla ocorrendo
bA.muito tempo, sJgunsdestes elementos, como os promont:~ as restingas
e as donas, tem.sofrido urna pressio intensa deocu~io or diretamente
relaoionada aexpando turistica. Assim, embora perca de long~ para outros
elementos poluentes do. Mundo moderno (como as indu~ sujas, os
automO..veis e os lixos domestico e industrial) 0 turismo ~ consigo,
particularmente para 0 es~ aqui em questlo, grandes, Iindieios de
comprometimento da. qualidade ainbiental,· em virtude da man~ como vern
se desenvolvendo: desordenadamente, destruindo 0 contorno I da IIba, e
extrapolando a propria capacidadedeabsolVloinfraestrutaral locel, conforme
colocadcanteriormente. "
'E imperativo destacar ainda que 0 problema da con*,,~io dos

recursos naturais tern preocupado setores da sociedade, alarm~os com as
m0difica93es abruptas da paisagem. Tratam-se, em sua mai~r parte, de
defensores (conscientes oil nio), 4a Ecologia Conveneional, assim[ classificada
por ..Maimon (1992, p.23), e caracterizada pela preocu~1o I unicamente
ecossistamica, abstraindo 0 elemento bumano, enquanto ~ Economia
Convencional baseia-se na busca do luero e, portanto, na mercaQtiliza9io da
natureza. Acontece que a visao ecologies sO difere da Ii economica,
esseneialmente, no que tange ao seu objeto de preocup8980, porq~ 0 impulso
que as move e 0 mesmo: a maxi~io daconserva9ao das es*ies de um
lado e do luero/utilidade do outro. Esta primeira peca pelo se~ idealismo
simplorio, ao ver a paisagem eomo algo estanque e 0 homem ~eparado da
natureza, em oposi9io Ii mesma, como se a primazia ecologica pu~a e simples
fosse solU9Ao para os problemas da IIha de Santa Catarina ou ~e qualquer
outro lugar.

Na verdade, deve-se partir de uma outra perspectiva, diversa'idesses dois
antagonismos de aparencias. Deve-se enxergar 0 homem intimamente ligadoa
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natureza e nIo em oposi9io a ela, Simp1csmente porque 0 bomemenatureza,
pais dizer "... que a vida fisica e espiritual do bomem estlo Iigadas com a
natureza nio tem outre sentido senio 0 de que a natureza est! ligada consigo
mesma, pais 0 bomemeuma parte da natureza" (Marx, 1968, p.111). Assim
sendo, 0 "destruir" a paisagem da orla maritima da Ilba de Santa Catarina
adquire tambem um novo entendimento, pois significa e reflete 0 pr6prio
"destruir" do bomem. E que bomem eeste? Eohomem dividido, alienado da
sociedade capitalista,que tem suas rela90es mediadase coisificadas, expressas
na materialidade do dinbeiro, na 16gica universal do lucro, da valol'iza\:io do
capitale desva101'iza\:io de si proprio.

Eprecisoainda ter hem elaroo "reconbecimento de que toda a atividade
bumana tem um eusto ecologico a ela vineulado, 0 que significa que quaiquer
interven910 nos sistemase processosnaturais deve considerara capacidadede
susteDt&9lo, a elasticidade e a diversidade da base de recursos naturais"
(Martine. 1993, p.l72). Nesta perspectiva, aparecem como relevantes a
investigaflo eientifica a atividade turistica e a paisagem na Ilba de Santa
Catarina, tendo como bip6tese a id6ia de que 0 movimento turistico, 80

desenvolver-se socialmente da forma como vem se desenvolvendo, traz a
tend8neia gera1 de eriar -as condieoes de sua propria destrui9io, enquanto
potencializador da s6cio-economia local,pelascontradi9OCs a ele inerentese jil
em manifCSt&9io.
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