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o presente trabalho aborda as conseqaencias cataStr6ficaS das
anomalias pluviais. ocorridas no Municipio de SAo Jose, no perfodo 1991
1994, e 0 descaso do poder publico frente ao planejamento urbano, questoes
de saneamento e defesa contra inundacees, Os eventos catastr6ficos fam
cvidenciado a .faIta do politica dirigida ao atendimento das necessidades da
popul89loconsubstanciadaao equilibrio ambiental,

Abstrad

The present work approaches the catastrophic consequences of the
pluvial anomalies, which occur in the Municipal District of SAo Jose, from
1991 to 1994, and the indifferences of the public authorities before the urban
planning, questionson sanitationand defenseagainst floods. The catastrophic
eventshave been showingthe 'lack of the policydestined to serve the needs of
the population co-substantiated to the environmental equilibrium.

-Vers4o resumidadeste trabalho foi apresentada no N EncontroNacional de
Estudosdo Moio Ambiente - ENESMA, Cuiaba, 1993.
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1. Introd~io

Desde 0 inicio da decada de 90, alguns bairros da Grande Florianopolis
tem sofrido, com certa freqaencie, senos problemas ambientais, destacando-se
as enchentes e os deslizamentos. As chuvas excepcionais que ocorreram
principalmente em fins de 1991, provocaram inumeros deslizamentos e
inunda96es jamais vistos na regiao, causando mortes, deixando mi1hares de
desabrigados, alem de incontAveis estragos materiais.

Os registros da Esfa940 Climatologica Principal de Florianopolis, no
Municipio de sao Jose, da Rede do Departamento Nacional de
MeteorologialEmpresa de PesquisasAgropecuaria e Difusio de Teenologia de
Santa CatarinaSA (DNEMETIEPAGRI), apontaram, somente no dia 14 de
novembro de 1991, 404,8mm de chuvas, superando os totais mensais do ano
todo. Dsdos.oficiais diarios da referida Es1:a9io Climatologica mostram que
desde 1911, nio foram registradas, em nenhum momento, preclpifa90es 140
elevadas.

Sabe-se, por inform896es obtidas de moradores an~gos da regiIo; que
nos diversos bairros da Grande Florianopolis pertencentes 80S municlpios de
BigU89u, sao Jose e Palh098. no continenm. e mesmo FlorianOpolis. sempre
houve enchentes, porem, sem a intensidade de destrui9io como dessas que
agora ocorrem. Vale lembrar que as areas atinsidas cram pouco povoadas,
muitas cobertas por matas ouocupadas par atividades rurais, fazendocom que
os prejuizosmaiores fossemapenas coma perda da prodQ9io agricola.

Isto vem demonstrar que as transfo~Oes na estrutura agrluia,
desmatamentos, evolu9lO e expanslo urbana prejudicaram sobremaneira a
qualidade ambiental. Agravaram-se os problemas em rela9Jo As enehentes,
intensificaram-se os deslizamentos, assoreamento· de canais d'i.gua, .erosio,
entre oUtros.

Neste sentido, tem-se como preocup89io nio somente 0 estudo
relacionado as questOes naturais e problemasgeo-ambientais. comotambem, a
inter-re1891o existenteentre a 8910 antr6pica e os problemasnaturais, seja ao
nivelecondmieo, politicoou cultural. Dessa maneira, a posquisatranscende 0

plano fisico-natural e integraas diferentes fonnas de ocu~io, organiza91o e
transformaejo do espaeo polo homem.

Novas enchentes ocorreram no inicio de 1992, fins de 1993 e inicio de
1994, acarretando conseqnencias nio menos problematicas como aquelas de
1991. Verifica-se que nenhumamedida foi tomada, ao contrario, os problemas
parecem, ate, terem-se agravado.

Embora toda a regiao da Grande Florianopolis venha, nestes ultimos
anos, sofrendo com as enchentes, deslizarnentos \ e desmoronamentos,
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oonsiderQu-se para 0 presente estudo, apenas 0 municipio de SIo Jose,
possibilitando, assim,uma compreonslo mais aprofundada dessesepis6dios.

2. 0 Estado de C.......de PObik.

Vmos bairros do municipio de SAo Jose vam sendo constantementc
atingidos por cnchentes 0 de81ivunentos, dentre olea destacam-se F10r de
N'poIis. Forquilhinbas. 8ertIo doMaruim, Fazenda Santo Ant6nio e Col6nia
Santana. 0 bIirroFlotclo NipoliS, as margcns do rio ForqUilbas (atluentedo
rio Mauim) 6 0 quetem·sidomais duramonte atinsick> pe1as iauas. A situa9Jo
em 1991 foi a mais crftic:a, pols em apenas ris boras, no'dia.14. de novembro,
as6ps se elcvuam ~08 tellutdos dascasas (toto l).NosdelDaisbairros
citados, incluindo tamWm Barreiros, 4(}t1O das casas foram iDvadidas pela
6guu que se eIevaram a 1metro dealtura.

Foto 1 - Vista aerea da enchente de 14 de novemhro de 1fJ91. Em primeiro
plano 0 bairro F10r de Ntipolis, ao centro bairro Forquilhinha,
prOximo ao morro 0 bairro Jardim dasPalmeiras e ao fundo a sede
do municipio de sao Jose. Foto de Carlos PereiralDitirlo
Catarinense.
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Houve na ooasiio destrW910 parcial ou completa de muros, casas,
escolas bern como perda de pertences carregados pelas 8.guas OU inutilizados
pelos dep6sitos lamosos das cheias, 0 numero de moradores desabrigados foi
de aproximadamente 15 mil. Concomitantomente houve grande risco de
contrair doencas e conseqaentes epidemias devidoacon1:alnina91o das 8.guas,
alem do ataque de animais peeonhentos; ocorrsncias comuns em situa90cs
pOs-calamidade.

Tal situ~io teve continuidade, em decorrencia das enchentes que a
seguir se sucederam. Tao marcantc quanto a de novembro de 1991, foi a
ocorrida em fevereiro de ·1994, quando em apenas 4 boras (das 23:00 horas
do dia 22 as 03:00 horas do dia 23) foram registrados pela Esta9Io
Climatol6gica de 'Florian6polis, 227,7mm de chuvas. Embora reprcsentassc
pouco mais da metade das chuvas precipitadas em 14 de novembro de 1991,
foi 0 suficiente para alagar novamente 0 bairro Flor de N&polis.
frequentemente 0 mais atingido pelas enchentes.

Igualmente marcante tem sido os movimentos de massa, provocando
deslizamentos e desmoronamentos. Omais grave sucedeu, tambem, no dia·14
de novembro de 1991 no bairro Jardim das Palmeiras, quando
aproximadamente 20.000m3 de material deslizou vertente &baixo, sotorrando
5 casas e causando a morte de 5 pessoas (atingindo UDUl area de cercade·60
metros de comprimento, 50 metros de largura, coberta por 8 metros de altura
de material deslizado). Movimentos de messacontinuam a acontecer, embora
com menos intensidade, em diversas partes do municipio.Nas fortes chuvas
de fevereiro de 1994 fOl no bairro Ipiranga que ocorreu violento deslizamento
de terra, com movimento de blocos, soterrando uma casa e matando 2 pessoas.

Alemdas cheias e movimentos de massa verifica-se a queda de pontes e
pontilhoes, decorrente principalmente do constante assoreamento dos rios,
impedindoinclusive 0 trafego normal de veiculos.

Os residuos solidos, tanto naturais (galhos, troncos, folhas, raizes)
quanta antropicos (pneus, madeiras, plasticos, garrafas, etc) tem tambem
provocado entupimento nos bueiros e rompimento das redes fluviais
canalizadas,alagando areas que antes Rio eram atingidas com enchentes.

A destruicao chega tambem as redes de ilgua e energia eletrica
acarretando series problemas de abastecimento em muitos bairros, por
diversos dias. Nio menos importantes, as areas agricolas sofrem grandes
perdas, tanto de terra fertil, carreada pela fOlVa das ilguas e percebida pelo
assoreamentodos vales e rios, quanto da propria producao agricola.

Enfim, os series problemas decorrentes das fortes chuvas, Rio somente
em SAo Jose mas em toda Grande Florian6polis, levam a urn estado de
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calamidade publica, alias, oficia1mente reconhecido pelas prefeituras. Ressalte
se que tal reconhecimento ofereceaquel8s, garantia da obten9Ao de verbasdo
governo estadual e mesmofederal. .

3. Cauiasdu AJiomaBas PIuviais

sao Jose, municipio da Grande Florian6polis, apresenta as
,caracteristicas do clima regional da costa catarinense, cuja dinimica e
reguladapelossistemasatuantes na Regiio SuIdo Brasil.

Esta regiIo possui clitna temperado de categoria subquente, com
temperatura media~ilando entre 18 e 150Cno invernoe entre 26 e,24OC no
verIo. A temperaturamedia anual e superiora 20OC. Por sua loca1iza9ao nas
mediaslatitudes (27OS).encontra-se na regilo de passagem. da frente polar em
frOntog8nese, estando 0 tempo atmosferico sujeitoa bruscas mudan98S pelas
entradas sucessivas de tais fenOmenosem qualquer ~Io do ano. A
passagem das grandes descontinuidades 6 seguida, no inverno, por ondas de
frio das massas polares, que no verIo tem ~Ao amenizadora (Nimer, 1979,
p.2S1-253).

As chuvas sio hem distribuidas, sem sequer om mes seeo. 0 ritmo da
precipita9Ao 6 estacional e de certa forma regular. Os totais pluviometricos
mais e1evados ocorrem, em geral, nos meses de verlo. e primavera,embora
ocasionalmente ocorrer nos meses de inverno e· outono. 'Este ritmo 6
controlado pela frente polar atlAntica, visto que, as chuvas sio em geral pre
frontais, frontais e p6s-ftontais (Fresysleben, 1979, p.43). Entretanto, nIo
depende da maier ou menor freqQencia de invasOes. das frentes, mas da
estrutura da frente polar, do Indice de umidade absoluta contida na Tropical
AtlAntica no momento que precede a chegada dessa descontinuidade e da
velocidade dessa frente (Nimer, 1979,p.21S).

No verio dominaa Massa Tropical AtlAntica (Ta) com ligeiras invasoes
da Polar AtlAntica. Nesse periodo a Ta e instabilizada pelo aquecimento
continental associado aos efeitos orograficos, Tal combin~Ao da origem a
precipif:a\:oes em pancadas", com grande volume pluviometrico concentrado
em curto periodo de tempo(Monteiro, MauriciA., 1992, p.26).

No invemo, as invasOes das frentes polares traz nebulosidade
predominantemente estratifonne com ocorrencia de chuvas leves e continuas.
o periodo de precipitacao emais longo, mas 0 volume pluviometrico emenor
(Monteiro, op.cit., p.2S).

Precipitecoes concentradas no invemo, como as ocorridas em 1983
1984 no Estado de Santa Catarina, tem sido associadasao episodic quente do
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Fenomeno El Niflo-Osci1a9io Sui (ENOS). 0 aquecimcnto an6malo de
temperaturaciasuperfleie do Pacffieo na costa do Peru, cria, 'por subsid&ncia
do ar, uma zona de alta pressio sobre toda a Amazdnia C 0 Nordeste
brasileiro, bloqucando 0 deslooamento cia frente fria que pcrmanocc
estacion8ria sobre 0 Rio Grande do Sui e Santa Catarina. Esta, al6m de
estacionaria sera .alimentada, durante duas ou trCs semanas. pelo ar quente
vindo ciaAmaz6nia. que fornece 0 vapor d'llgua que vai scndo transformado
em chuva pelo mecanisme dinimico do sistema atmosf6rico (MoUion. 1990.
p.126).

Segundo Vernon Kousky e Iraccma Cavalcanti, citados porMolion
(1989. p.26), 0 episodic quente do ENOS nocessita do 18 meses de aHsios
fortes para ocorrer no vorio seguinte (novembro-dezembro) quando esses
ventos enfraquecem, podendo durar 18 mescs. 'caso os aHsios pern18DC98Dl
fracas durante 0 inverno.

Na Regiio SuI, ondeem situadaa &rea cstudada. as~ primavera
e outono, nio apresentam um quadro cli.m8tico dcfinido. Ambascaracterizam
se pelas tendencies medias 'do inverno e ·vcrio, respectivamente, cujos
mecanismos de circul89iosO 80S POUCOS vio so perdendo.

o mas de novembro eaqueleno qual asi~ de primavera adquire as
caracteristicas do quadro de vorio. A dimin~ ciaintensi~ das massas
polares implicanuma,moder89io dos avan~'da frente que nIo uItrapusa de
muito a linhado tropico. Os.avan90s tomam-sc paulatinamcntc mais nipidos
do que aqueles verificados no invemo. As'ondas decalor de Noroeste(NW),
que precedem as frentes, tornam-se aula .wiz. mais violcntu.pois que as
chuvase trovoadas sIo ref<qadaS peloaperoCimmto de c8lbU'iDduzidas que,
ciadepresslo do Chaco, desonvolvem-se.deOeste para IAste(Moateiro, C.A
de F.• 1960. p.14Q.141). ... ... • . ' .

M8f90 e abril ainda apr1)SeIltaIn~,~ muito
semelhantes aquetas do verla. Nesta 6poca as massas tropicais mais ativas
fazem a Frente Polar Atlantica recuar como frente quente. Ja no final do
outono, melhoram as condi96es de aeamulo de ar frio na Patag6nia,
intensificando a frontog8nese e 0 avan90 das massas po1ares 0 que sinalizaa
proximidade do inverno (Monteiro. op.cit., p.148).

Nesta parte do trabalhoanalisaremos as silUa90CS em que ocorreram as
enchentes nos ultimos anos, de novembro de 1991 a feverCiro de 1994 (figura
1). Entre estes dois episodios de carater catastroficos, .ocommun outros
alagamentos em janeiro e maio de 1992 e em fevereiro e setembrode 1993.
Ap6s 0 episodic de fevereiro, registrou-se outros dais, em Dl8I'9O e maio de
1994. Em m8f90 trCs crianeas foram mortas devido80 deslizamcnto de terra
que soterrou parte eta casaonde moravam em Ant6nio Carlos, municipio da
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Orudo .Florian6poJis. Em maio, algumas famflias, residen1es' nos morros dos
Mueicfpiosde SIo Jose. FloriIIlOpolis, deixaram sua IIlOnIdias em fim9Io
do riIoodo dcslizamcnto.

• -+------- 1----------.--__�
.& ......------ ----------..------11.+---- __--- --- ---4

i~·.,..
t •.

fll
fIj'..
•

FIg. J • heclpUlIflJo mtm8lIl, de janeIro de 1990 a malo de 1994.

o poriodo eompreendido pcla an8lise abrange a Case de insta.la9lo do
episOdio quente do ENOS e 0 t6rmino deste fenOmeno que persistiu na bacia
doUcoano Pacifico durantetr&s 8I1OS.

Deac:ordo-com Climan41ise (1991, p.3), as tendancias de grande escaIa
queidentificam 0 epis6dio quento do ENOS estavam sendoobserwdas desde
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abril de 1991. Em novembrode 1991 0 eventoestava sendo classificado como
moderado, tendo destaquo as temperatures a'suporticie do~ no Pldfioo
Equatorial que pennaneciam acima' da media climato16gica. l80termas acima
de 280C ja atingiam 0 Pacifico central (l300W). causando maior conVC'JC9lo.
indicando uma re&9io da atmosfera as m11dan9as. no Oceano. Sobre 0 Brasil,
precipitacees.abaixo da media climatol6gica, registradas sobre a Amaz6nia
Oriental e semi-8.rido nordestino,foram relacionadas 80S efcitos do epis6dio
quente do ENOS.

Durante esse mes, foram observadasco~Oes como fracos ventos
alfsios de leste no Pacifico Central e Oriental; forte conVCC9lo no Paci&o
Equatorial, em torno da linhe de data, e diminui9io da tonv~ na regiIo da
Indonesia. Essas configura¢es. .asSociadas tanto so aumento da temperatura
no PacificoEquatorialCentral como 80 da pressio so nivel do mar no Pacifico
Ocidental e na regiio da Indonesia, e ainda a diminui9io dapressio no
Pacifico Central e Subtropical Sudeste. penistiam desde abri~ demonstrando
que 0 epis6dio quente .do ENOS encontrava-se na sua fase madura
(ClimanaIise, 1991, p.3).

Segundo Climan8lise (1991, p.14). 0 comportamento das condi9Oes
atmosfericas, sobre 0 Brasil. durante 0 mas de novembrode 1991, foi normal
do ponto de vista climatol6gico. Entretanto, a E8ta9io Climato16gica Principal
de Florian6polis, situada no municipio de Sio Jose, registrou no dia IS de
novembro de 1991, 404,8mm. de precipi~io em 24 horas. A precipi1:a9lo do
mas totalizou594,7mm, um demo positivode 349% da media de 75 anos quo
e de 132,4mm. Apenas em 1957 foi registrado, tambem no dia 15 de
novembro, 206,1mm, chegando 0 total do mes a 451,3mm, um desvio positivo
de 241%.

Nos primeiros seis dias do mes de novembro de 1991, as chuvas sobre
SAo Jose totalizaram 70,7mm (figura 2). Essaschuvas foram causadas pela
associll9io de sistemas de baixa pressio e cavados 80S sistemas frontais quo
atuaram sobre 0 Brasil e que foram, em geral, fracos sobre a Regiio Sui. Em
alguns casas, foram essas associ&9oes que intensificaram os sistemas frontais
(Climanalise, 1991, p.17).
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O sistema que culminou com as precipi~s excepcionais de
novembrode 1991, foi 0 segundo que atingiu 0 Brasil nesse meso No dia 12 0

SuI de Santa Catarina foi afetado por um aglomerado convective que se
formou sobre 0 suI do Paraguai e norte daArgentinae se intensificou durante
esse dia. No mesmo dia as imagens desat6lite mostravam uma regiio de
nebuIosidade, possivelmente associada a om v6rtice cicl8nico, cruzando os
Andes entre 30 e 3508. No dia 13, a nebulosidade, que propagou-separa leste,
atingiu 0 centro norte daArgentina, e na manhi do dia 14 causou chuvas no
Rio Grande do SuI e Oeste de Santa Catarina. Na tarde desse dis, 0 sistema
deu origemaciclogenese e frontogSnese sobre 0 litoraldo Rio Grande do SuI e
Santa Catarina, e associou-se a conv~io tropical. Seu deslocamento £oi
rapido, tendo sido observada convCC9io tropical muito intensa sobre 0 Brasil
Central (Climan8Jise, 1991, p.17).

A precipi~io excepcional, apesar de ter ocorrido dentro de um quadro
do episodic quente de ENOS nio esteve, portanto, ligada a, uma frente
estacionluia, efeito atribuido aquele fen8meno, e que tern explicado a
ocorrenciade forteschuvas de inverno. .

. Os sistemas e tipos de tempos observados sobre a Regilo SuI e aquele
que causou a anomalia pluvial na Grande Florian6polis nio diferiam daqueles
atuantes normalmente no mes de novembro, a nio ser, de acordo com
Climan81ise (1991, p.21). pelo numero de sistemas frontais, que foi de quatro
para uma media de sete,· e por sua a1ua.9iio pouco significativa. 0
enfraquecimento das frentes estcve possivelmente associado a caracteristicas
da circula940 geral sobre 0 Oceano Pacifico. Essa ciroula9lo an8mala pode ter
ocasionado adv~io da zona tropical que, associada a maior conv~ na
zona subtropical, pelo acumulo de ar quente, teria contribuido com 0 vapor
d'agua, que causou a concen1:ra9io de chuvas em 24 boras.

Emjaneiro de 1992 foiverificadaa intensific&9io do episodic quente do
fenomeno ENOS, gerada por aumento do deslocamento para leste tanto da
regiAo de maior anomaliade temperatura da superficiedo mar (l a 20C acima
da media no Pacifico Tropical Central), quanto da regiio de conv~io mais
intensa. Os ventos alisios continuavam fracas sobre 0 Pacifico (Climamilise,
1992a, p.3).

Nesse mes, a resiiioestudada foi novamente inundada, nos dias 24 e25,
deixando desabrigadas 500 pessoas aproximadamente (Diario Catarinense,28
jan. 1992, p.2l). 0 total mensal de preeipi~llo pluvial foi de 254,5 mm, um
desviopositivode 41% da media de 75 anos.

Em janeiro apenas tres sistemas atingiram 0 Brasil, quando a media e
de seis. Estes, de maneira geral, 56 se deslocaram pelo litoral e foram
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intmlsificados dcvido a.preseIl98 de cxtensas areas de instabilidadc convectiva
88lIOCiadas a~ pnsr&s em superficies e cavados, ou a vOrtices em altos
nfwis,"tendo caractcrizado a prescn98 da Zonade Convergcncia do AtlAntico
SuI(ZCAS) cdl grandepartc domas (Climanilise, 19928,p.18).

AB fortes chuvas que lewramainuilda9lo (oram causodas pelo terceiro
sistema froDtaldo mho Esse deslocou-se pelo JitorB.I, atuou no Rio Grande do
SuIDo dia 20e associou-se, DO dis 23, a omsistema debaixa pmsIo furmado
no ocelUlO 0 quo so encontravano norOeste do Rio Grande do Sui 0 em Santa
Catarina. ' Este sistema fiontal ' deslocou-se no dia 24 ' ate Vlt6ria indo
posIerionnente pII'8 0 oceano(CJimani1ise, 1992a, p.18).

Em maio do 1992, foi registrado 0 aquecimento rDais mtenso(2, 3OC)
da superftcie do Oceano Pacffico, proximo a costa do Peru e Eqqador, desde
1983. Desta forma houvcuma intcnsi1iC89lO da atividade do ENOS sabre 0

Brasil, 0 que causou fortes chuvas ,e enchentes na ' RegilD '"Sui, como
COIlJClqOhcia das ftmrtcs fri8s que se mantiveram estaciorWias (ClimanaJise,
1992b,p.3). Neste periodo, en1retanto, nIo fOi a GrandeFl0rian6polisa ftlgiIo
mais 'prejudicada, ms as de Blumenau, Rio Negrinho, Timb6 Grande e
Conc6rdia (Di8rioCatarinensc. 31 maio 1992,p.34).

Neste mas, 0 forte ·aquecimento das 8guas,doPacifico proximo 1\ costa
do Peru e Equador intensificou 0 jato subtropic81 que bloqueou as-fretttesfrias
IIObre a Regilo SuI e causou as inunda90cs (CJiman4Jise, 1992b~ ·p.2S). Na
Esfa9Io FIorian6polis, DNMETIEPAGRI, a prmpit8910 menSal 'rcgistr8dafoi
do200,1 mm, umdesvio positivo de 91%da m~de7Sanos.

Em junho de 1992, 0 cjJiS6dio quente do ENOS teve sua atividade
diminufda, "em virtude de um consideravel enfraquecimento. " Com 0

fortalecimento dos aUsios do leste,emboraainda menos intensoque a media, a
ailom.a1ia da temperatura na superficie do mar decaiu para lOC. 0
enfraquecimento do fen8meno arrefeccu 0 mecanismeque mantinhaas frentes
estacion8rias. Entretanto, no final do mas, um sistema frontal permaneceu
estacion8rio sobreos estadosde Santa Catarina e Parana entre os dias 28 e 30
(ClimanaJise, 1992c, p.3 e 22). As fortes chuvas caJdas neste periodo
causarammais prejuizos a regiAo de Blumenau.

Duranteos mesessubseqaentes, apesar dadiminuicsodas anomalias da
temperatura da supertIcie do Pacifico Tropical, foram observados diversos
padroes do episodic ENOS nos campos de vento e presslo Ii superficie na
bacia do Oceano',Pacifico, entretanto, a a~iIo do fenumeno nio ficou
caracterizada (Climanilise, 1992ce 1993a).

Em fevereiro de 1993, as condicees observadas nos meses anteriores se
mantiveram.As anomalias de temperatura da superficie do Pacifico, embora
positivas, estiveram proximas de zero; especialmente ao Jongo do equador. Os
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ventos alfsios mantiveram-se fraoos em todo 0 Pacifico Tropical. 0
comportamento dos sistemas de escala sinotiee ponnaneceu. anamalo pua
uma epoca de verSo, possivelmente em ~io do fen6mcno de gtande escaIa
(Climan8lise, 1993b, p.3).

No inicio do mes, mais uma vez a Grande Florianopolis e outras rc9
do Estado foram atingidas por inundJl9oes, devido a fortes precipi~ que,
segundo Climarnllise (1993b, p.3!), neste mas. estiveram associadas a
ocorrencia de frontes mas estaoion8rias sobre Santa·Catarina. Neste mis, 0

desvio positive daprecipit&9ioregis1rada foi de apenas 12%.
Em julho de 1993 foi verificado um rilpidoenfraquecimento do episOdio

quente do ENOS e em setembro a intAmsifiC89io domesmo. Neue mas os
sistemas frontais que. afetaram 0 Pais, apresentaram om comportamento
proximo Ii media ·climatologiCjl. As frontes frias foram f:i1u:as som 0 Rio
Grande do SuI e intensificadas sobre os esbIdos de Santa Catarina e P8I'Ul6,
devido a associa9i0 a uma baixa pressio em superftcie, local;zada sobre 0 sui
do Paraguai, e pelo recebimento de umidadevinda.da Amazania (Climan8lisc,
1993c, p.3, 11 e 22).

A fonte acima citada (p.25 a 31) menciona que, durante esse maS, as
chuvas sobre Santa Catarina foram f:i1u:as e dccommtcs de frontes
estacionarias sobre 0 estado. Nos dias 22 e 23, chuvas intermitentes, causadas
pela passagem do quarto e Ultimosistema frontal do'mas, voltarama aJagar as
mas dos municipios da Grande F1orianopolis, causaram danos considcriveis
ao Municipio de Praia Grande no SuI do Estado e elevaram rapidam~te 0

nivel dos rios do Vale do ltajai (Diario Catarinense,24 st. 1993, p.30; A
Noticia, 24 set. 1993, p.12). A Es~Ao Climato16giee Principal de
Florian6polis, da rede do. PNMET, registrou, nesse mes, om total de 228,7
mm de precipitacao, um desvio positive de 105% da media de 111,61 mm de
75 anos.

Ja no final de 1993, com09araM a ser observadas tendincias de retorno
Ii condicoes normais devido ao final da fase quente do fenomeno ENOS.
Porem, foi em fevereiro de 1994 que as caracteristicas observadas nos
parametres oceanicos e atmosfericos demonstraram, de acordo com
Climanalise (1994, p.3), 0 termino do episodic quente do ENOS.

Neste mes de fevereiro a freqaencia dos sistemas frontais foi normal,
mas 0 comportamento dos mesmos foi atipico; intenso sobre a Regiio SuI e
enfraquecidos no sui da Regi80 Sudeste. Na Regi80 SuI, as precipit&96es
foram associadas a ocorrencia de v6rtices cicl6nicos e a passagem dos
sistemas frontais (Climsnalise, 1994, p.l8). Choveu 22 dias na Grande
Florian6polis (Fig. 2), sendo que durante nove diu choveu mais de dez
milimetros, em cinco deles, devido a entrada da frente fria. Em apenas quatro
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boras, das 23:00 'h do dia21 as 03:00 h da madrugada do dia 22, chouveu
227,4 mm sobre a Grande Florian6polis. Esta precipit89io concentrada
ocorreu sob a atu8980 de um cavado nos baixos nfveis, que permaneceu semi
estaeionario, entre os dias 21 e 23, provavelmente devido a Presen98 de um
vOrtice sobrea regiio Nordeste(Climanalise, 1994, p.23).

Durante 0 mes'de fevereiro de 1994, a precipit89io registrada pela
Estaqlo Climatol6gica principalde Florian6polis, foi de 438,7 mm;umdesvio
positivo de 147,5%da media de 177,21 mmde 75 anos.

Nos ultimos anos, de 1991 a 1994, registrou-se na Grande
Florian6polis, enchentes que provooamm estado de ca1amidade pUblica.
Embora alguns desses eventos tenham coincidido com 0 episodic quente do
fenomeno ENOS,·· nio estio somente relacionadas a ele. Neste trabalho
registrou-se a ocorrencia de duas anomalias pluviais significativas, sendo que
a Ultima ocorreu num quadro que indicava 0 t6rmino do referido evento.
Verificou-se tambem queasinun~6es que ocorrem na Grande Florian6polis,
ao contrlu'io daquelas· que ocorrem no Vale do ltajal, estIo muito· mais
associadas as precipit890es concentradas do que as frentes estacioneries,
Embora este trabalho abrailja um curto periodo, esse e um indicativo a ser
expIorado. principalmente considerando0 crescimento urbano dosmunicfpios
que comp5em a Grande Florian6po1is.

Verificando-se dados meteorol6gicos de mais de 70 anos e raro
enoontrarentre as precipit896es milxi.mas absolutes, em24 horas,quantidades
menores de 50 mm, sendo, por outro lado, comum quantidades maiores de
loomm.

Estudos sobre precipit896es concentradas em curtos periodosdevem ser
fomentados e seus resultados precisam ser aplicados ao planejamento urbano
e 80S projetos de engenharia de pontes, estradas, canais e atereos. 0
crescimento desordenado nos nfveis que tem alcaneado nos ultimosanos pode
dificultar ainda mais a vida dos habitantes da regiio. Embora nio se possa
ainda evitar as anomalis pluviais, e certamente possivel conviver com estes
fenc>menos sem que isso signifique, rotineiramente, calamidadepublica.

4. Enchente e Deslizamento: Rela~io Homem I Meio

Grande parte da popu~iio que vern sendo afetada diretamente pelas
fortes chuvas e suas consequencias esta instalada em areas irnpr6prias Ii
ocu~. A urbanizacsoem llreas;planas, baixas, sujeitas a inundaeoes, e em
encostas Ingremes, de equilibtio natural instavel, sujeitas a deslizamentos,
acentuaramos efeitosdo excepcionalismo pluviometrico.
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o municipio de S40 Jose, possui grande parte do seu sitio urbano
assentado em areas planA$, constituidas por sedimentos Quatemarios de
acumula9io fluvio-marinha, que correspondem a unidade geomorfol6gica
Planicies Costeiras. As areas mais elevadas do municipio, com altitudes ao
redor de 200 a 400 metros, correspondem 80S terrenos Pre-Cambrianos,
compostos por rochas gn8issicas, migmatites e graniticas, e fazem parte da
unidade geomorfol6gica Serras do Leste CaWinense, disposta ao longo do
litoral.

o sistema de drenagem e constitufdo pelo rio Maruim, inserido
integralmente no municipio e que desde sua nascente, no embasamento
cristalino, com 0 nome de rio Rocinha, ate sua desembocadura, na Bua SuL
apresentaseu percursono sentidoOeste-Leste. .

o rio Maruim, bern como seus afluentes, de caracteristica meandrante
nas areas planas de seus baixos cursos, tiveram seus leitos reti1icados e
canalizados, Seja para diminui940 dos riscos de enchentes, ou para aexpanslo
dos loteamentos urbanos.

Com rela940 aos loteamentos urbanos, ~s aV8Jl98l'8Dl ate
ul1rapassarem a cota de aproximadamente S metros, delimitado pelo Plano
Diretorcomosendode &.rea de acumula9lofluvial sujeitaa inun~40 (Fig.3).

As obras de retifiC&940 e mudan9as nos~ dos canais fluviais
provocaram altera90es na dinimica fluvial, em decorrencia do aumento_do
gradiente do .perfil longitudinal e, conseqtlentemente, da retomada erosiva.
Esta ultima ocorre devido ao aprofundamento e alargamento do talvegue, ao
aumento da abras40 nas terras adjacentes e sedimen~ na &rea a jusante,
com assoreamento de barras.

A acelerl1940 erosiva provocou assoreamento na desembocadura dos
tributaries, acumulando uma grande quantidade de sedimentos e entulhos a
jusante, obstruindo0 fluxodo canal fluvial.

No rio Maruim e seus afluentes, a retifiC&940 de seus canais foi
realizada, provavelmente, scm terem sido estabelecidas correla9aes· de
larguras, comprimentos, debitos e taxa de erosIo dos canais, para os periodos
de chuvasexcepcionais, comoas que ocorreram em novembro de 1991 (404,8
mm num unicodia).

o debito dos curses fluviais foi ainda agravado pelo escoamento
superficial concentrado, pois a ausencia de cobertura vegetal, nas encostas
ingremes, nio possibilitou que uma parcela da agua precipitada fosse retida
por infiltraeao.

o assoreamento nos rios Maruim e Forquilhas tern sido um dos fatores
responsaveis pelas enchentes nos bairros Flor de Napolis, Jardim Pinheirose
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Forqui1hintuw. Toma-se nccess8rio, portanto, 0 controle de carga de
sedimentos atraves'de coostantes dragaSeDS, ajusante dos nos (Fotos 2 e 3).
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Fig. 3-AreainundadanosmunicfpiosdeSiIoJoseePalhofa, nov. 1991, e
delimi/lJfiloda area suieita ainundafilo de acordo com 0 Plano

Dire/or de Silo Jose.
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Foto 2 - Rompimentodo canalpluvial com assoreamentonas margens, no
bairro Jardim das Palmeiras, e na encosta aesquerda, ao fundo,
cicatrizde deslizamentode terra.
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Nas areas deencostas, 0 rompimento do equilibrio das verteIltal 6 flo
ou maiS serio quanto os problemas qUe oCorrem nos CUI'IClSd'qua. 0
rompimento de tal equilibrio pode ser induzido tanto pola.m~ D8S

con~ clim8tioas quanto peIa. 8910 antr6pi~ rcsultando em formas de
erosIo acelerada, commovimentosde massasem'~catastro&u.

Na Grande Florian6polis ' oc:orrem com,',frcqOancia clesIizamoo1OI" D8S
encostas com alta inclina9lo e revestidas por vcget89Io seeundAria' raJa. Os
dois eventos que se aborda ' neste trabalho,'"ocomnm 8IIIOOiados ' a
precipitB9Qes concentradas. ' " "" "

O'embasamcnto~o.submetido 80 clima 6micio rClgioa.r~
uma intemN..i-Bh · UiiDica fimda das ' ioCtiu~' : 'para Y""-r!"'. q .,_ pro . " ",' " e'~ quo

aprcsentam na Area urn sistema de padrio 'em i'cdc(~,ortogoDaJ)

de juntas tectariicas esp8.9&das 'irrogu1armen1e, bOin . como~ddo
esfolia9Io proeIDinettte8, que desempenham umimportanfepepel na
infiltt&9lo eci~ da.8gu8. controlando aintensidade <los proces9OS do
intemperismo. '

. Os momentos de masse ocorrem principalmente D8S m6di8s e bBixas
encostas, removendo da superficie espessas pot'9Oes de materiais
intemperizados (alterita)que revestem a base rocbosa.

o principal movimento de Massa ocorreu em novembro de 1991 na
m6di8lbaixa encosta de umadas elev~es localizadas a nordeste do
municipio de Sio Jose, na porvlo voltada para 0 bairro Jardim das Palmoinui.
numa altitude de 100 metros aproximadamente, e com declividade ao redoi de
'400. 0 revestimento secundario de veg~80 (capoeira) ao longo de toda a
enoosta, e a urbaniza910 avancandodesde 0 sop6 da vertenteate a altura onde
ocOn'eu 0 deslizamenta, contribuiram para 0 rompimento do equilibrio da
encosta,agravando as conseqaencias (verFoto 2).

o material, que deslizourepentinamentevertenteabaixo, seguido,deurn
estrondo, obstruiu a rna Alayde A. Femaades, soterroucinco casas e
continuou vertente abaixo, atingindo as residencias locaJiiadas na base da
encosta., destruindo-as parcjalmente. Numadas casas soterradas morreram
cincopessoas da mesma familia(Foto 4). .

A massa beterogcnea, em cuja constitui9ilo se observa desde argila ate
matac6Cs 'com dillmetrO acima de 4 m, cobriu uma Area .de 60 metros de
comprimento, 40 metros de largura e 8 metros de altura, um total aproximado
de 20.000 m3 de sedimentos. . '
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Foto 4 - Casa destrutda pelo t:Ie8lizamento que atingtu a rua Alayd« A.
Fernandes, batrro JardIm dos Pa/metras, em14 denovem1Jro de
1991.

Acima da cicatriz deixada pelo deslicamento, repousa sobre a rocha
parcialmente alterada (isalterita), um material profundamente intemperizado
(aloterita), com mais de 2 metros de altura, contendo numerosos blocos,
matacOes, hem como uma grande quantidade de sedimentos finos, granulos,
areia, silte e argila entre os grandes fenoclastos (Foto 5).
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Foto5 - Cicalriz de de81izalrtenlo no encoata do bairroJardim das Palmei
1W, destacando mataclJes quedesltzaram commateria detrltico.

As fortes chuvas infiltraram-se rapidamente 0 manto de intemperismo e
possibilitaram um excesso d'agua, favorecendo a li~1o de pressOes
internas para lubrifie8.9io de pianos de cisalhamento e culminando no
movimentode massa (Figura 4a e b).
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Fig. 4 - Perfil esquemdtico do deslizamento nov. 1991, no morro do bairro

Jardim dasPalmetras.

65



Desde 0 ocorrido no Jardim das Palmeiras em novembro de ,1991,
ou1ros deslizamentos e desmoronamentos tem'sido registrados durante cbuvas
concentradas, tanto em areas urbanas e peri-urbaaas, quanta em areas rurais.
Em fevereiro de 1994, no bairro Ipiranga. tambem municipio de sao Jose,
verifioou-se mais urn deslizamento de grandesproPOI'96es. A 8gua que se
infiltrou no manto de regolito provooou 0 deslizamento do material detritioo,
afetando 0 equilfbrio dos blooos de~ que se deslocaram na vertente. A
oonseqf18ncia foi 0 soterramento de uma casa ea mortede duas pessoas (Foto
6).
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F% 6 - De/a/he da encosta; no bairro Ipiranga, onde ocorreu movtmento
de massa no dia 22 de fevereiro de 1994. F% de Davi Zoco/i/

Diario Catartnense.
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Muitos desses deslizamentos tam-se dado em rodovias movimentadas
(comoa BR-l01) ou mesmoem estradas urbanas ou rurais onde 0 movimerito
6 menor. Emllora ncsses casosnIo hajam vftimas, os danos e prejuizos sio
incontaveis.

, Nessas '"=as onde ocomma,~as prlWcas 'hist6ricasde uso
nIo adequedoc:los rocunql natUrais. tom ajudaado' ••~ fomentando 0

surgimento.,.formas~. rem~ do manto,4e~ que por
soas~~i~,iQ~ devido a.altapermeabi1i1.a91o do material
intempcrizado,'~,fiIrl'.· pau de perigo se interferirem'no seu trAgi!

uillbrio.~"Onoostas.eq ,', "" ', ",' , '
Em ••~ ao ~voIvib1onto de loteamentos urbanOfl. em areas

naturais..apropriacJal~ tal'~como vemmtesJngreJIle&, .,~,pantanosas,
margens Buviais, e ~)., aill&a-estrutura de ocu~ crIou recupet'a9l1o
toma-se .8l1i1do~.O·~lhilve1 6 ap~~ areas ou
adotar U80~cpJo,nIo~ nodinamismc) ........ e que olio
venham afetat ..~ (JUfdelas 9C ~p81eII). " " ' ,"
S~ quoa~ de ~ecaminbOSde~ll9l1o em

6reas de 0IlCqsta SOlD'as~ de prote9Io contraa."dciscoJjtrolada das
8guas pllWiajs, (lQIlSIitui ,... dos fatores responsaveis poIa, perda. 40 equilibrio
do mantode ~querecobre 118 vertentes.

No oaso do Jardbn'da$ 'Palmoiras, em 1991, houve aconstru9l1o de um
corte de estradana m"tia encosta. no sentido transvotsal • \'OI'tente, como
forma de conter a veio«;idade <las asuas morro abaixo. En.....to, alem do
aprofundamento do ptO<lCSso crosivo e da instabilidade, 'do ,manto de
intemperismo, tal obra fayoteceu a infiltr&\illo mais rtpida da 8gua no solo, ate
o Divel da IOCha III. lovando a om processo delavagem dos finos,facilitando
sobremaAeira'ao lJlO\Iiglento de~ que acabou ocorrendo.

Isso vern demorastr8r que, 'embora se verifique que, em alguns casos, as
enchentes e os m~entQs de .massa sejam .resultado de processos
intemp6ricos naturais, g.Mividades humanas como: agricultura, silvicultura,
pastoreio, con~ do estradas e edificios, retifiCll90es de canais entre
outras, scm t6cDicas ~uadas, interferem no dinamismo instavel do
ambientenatural propiciando a acelCfll9l1o dos processos degradacionais que
causam dano ao homem e ao meio natural. Sunborg (1983) cementa que
"algunscientistasestimaram que 0 homemeresponsavel por mais de 50% da
erosllo total" que ocorre no planeta. Paradoxalmente, 0 desenvolvimento
t6cnico-cientifico oferece condi90es de um convivio harmonioso entre 0

homeme 0 meio natural.
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5. Pareelamento do solo urbano: 0 eseIDpIo do PIoo Diretor de SAo JoN

Muitas das Areas que vem sendo constantementc atingidas poe
enchentes no municipio de SAo Jose (0 tambem PalhQ9A) incluem-se entre
&quelas consicieradas "sujeitas a inunda9io", conmrme 0 Plano Diretor do
Municipio, LeinO 1.605 de ·1985~ novoportanto,para om municipioque VOID,

desde meados da d6cada de 70, tendo om crescimento urbeno bastante
acentuado, segundopode-se observarna tabe1a &baixo.

Tabela 1 - sao Jose: ovolU9Ao dapopula9io urbana e rural de 1950 a 1991.

Po 1950 1960 1970 1980 1991
Urbana 2.701 3.503 29.363 79.128 128.203
Rural 11.861 18.172 13.172 8.623 11.115
Fonte: Censos demogr8.fioos de Santa Catarina (1950,60, 70, 8O)e Smopse

Preliminar do CensoDemogr8tico de Santa Catarina, 1991.
Obs.: Nos censos de 1950 e 1960 ja se excluiu a popula9io de Angelina e

Rancho Queimado, entia disbitos de SAo Jose.

Antes de 1985 praticamente inexistiam leis ou similares que definissem
algumtipo de zoneamento do uso do soloem sao Jose.

Isto veio filcilitar a constru9io de divorsos conjuntos habitacionais
popularesdo BancoNacional de Habit89io(BNH)e Companhia de Habit89Ao
(COHAB) em Areas como Forquilhinhas, Flor de N4polis, Jardim das
Palmeiras, comotambem em llreas do municipio-de PalhQ98, margeando 0 rio
Maruim, como Brejaru, Jardim Eldorado, Jardim Eucalipto, todas limftrofes a
SIoJ0s6.

Moradores mais antigos confirmam que em toda essa regiAo sempre
ocorreram enchentes, e mais recentemente, desmoronamentos. No entanto, os
loteamentos e conjuntos habitacionais foram implantados, sob a conivencia
tanto do Estado, quanto das Prefeituras.

Ao contrsrio do que se poderia imaginar, a existencia do Plano Diretor
nilo impediu que problemas com 0 uso indevido do solo continuassem a
ocorrer. Muitosdolesate se agravaram, e outros surgiram.

Consta no Plano Diretordo Municipio a possibilidade de parcelamento
do solo em areas alagadi9as sujeitas a inunda96es case "seja implantado um
sistema de drenagem da bacia hidrogr8fica". Oil ainda, em seu artigo 163,
parllgrafo 52, que "os fundos de vales e faixas sanitarias dos corpos d'ilgua
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c1everlo ser demareadosde forma a evitarmodifiC&9Oes do leito ou~
do trabelho natural dos rios e similares".

Na realidade, nio se percebe em' qlialquer lugar UBi sistema de
drenagem adequado ou mesmo enquadrado num plano glob81, al6m do que
continuam asal~ inadequadas nos t:fa98dos dos rios.Quanto· 80S IS
metros de cedalado dos rios, refcrentes 80 "dimensionamentO'das f.aixas de
preserv89lodos· fondos de vatee faixas sani~" (Art. 162 do Plano
Diretor), praticamente inexistem. Inoll)era8 sAo as residan.cias, ocu~s
agricolase areas baldiasque servemcomo dep6sito de Iixo, junto as margens,
cujos entulhos sAo plenamentevisfveis, nos diversosbairros.

RessaltC-se tamb6m () rato de que a retifiC&9Io' dos rios (Maruim,
Forquilhas e div~riacbos e canais), com o intuito dediminuir 0 risco de
enchentes, nIo tem contribufdo para.tel. Ao contr8rio, amaior rapidez no
esc:oamento, alaga constantemente8reas que antes nio sofriam 0 problema.
Retifica90es e drasas~dos rios mostram-seineficazespor nIo oonsiderarem
a dinAmica integraldo gntdientededrenageme subestimatcnfOnfvelda vazIo
em chuvas cm:epcionais, nio baveD:do pOrtanto conjunto de~ que visem
realmente resolver os problemas, nIo apenas remedia-los e transferi-los para
maisa frente, comovern ocorrendo.

Nio so deve esquecer que muitas resid8ncias ja existiam nas 8reas
sujeitas a inunda96es e areas de encostas ingremes, antes da existCncia do
Plano Diretor. Por6m, mesmoap6s 0 Plano, a ocup89lo continuou. Surgiram
novos loteamentos, alguns dos quais irregulares. Outros se ampliaram. Tudo
isso demonstra que,·ou a Prefeitura tem sido incompetente para fazer cumprir
o Plano Diretor por eta mesma criado; ou 0 poder institufdo, emalguma
instincia, tomsido coniventeem rel89io 80 problema~Ou ambas as coisas.

Veja-se que leis referentes a utiliza910 de .recursos natums ja sAo
antigas no municipio. A titulo de elucid89lo, diz 0 COdigo de Posturas da
Cimara Municipal de Sio Jose, em seu artigo 39 da Lei nO 608 de
09/0S/I868:

"todo0 proprietArio por cujos terrenos passarem valas, regatosou rios, 6
obrigadoa nio impedir 0 seu curse, e a conserve-los limpose desemba.ra9ados
de corpos, animaes, vegetaes ou mineraes que, par seu volume, natureza ou
estado, possam retardar 0 curso das aguas [...] Os infratores incorrer40 na
multa de 8$000 reis, e na do duplo nas reincidsncias".

Tal lei, e certamente outras que devem ter surgido depois, pouco se
fizeram cumprir, pois 80 eontrarioa si~1o se agravouno decorrerdo tempo,
nio somente em rel89io 80S recursos naturais (veget&9io, solo, &goa) das
propriedades individuais, como tambem das areas publices, Logo, 0

assoreamento dos rios tem haver com 0 entupimento dos leitos pelo solo
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removido de areas desrnatadas elou ocupadas pela atividade agricola e
tambempelodespejode lixo.

A tradi\)io luso-brasileira rem demonstrado, desde a colo~, que
rios, corregos, mangues, banhados, beira mar, etc., sIo areas que foram. (e
continuam sendo)constantemente usadas comoverdadeiros depOsitos de lixo.

Igualmente, a constante~io ou deslocamento deterra e blocoselou
fragmentos de rochas, seja para constnl9lo, atividade agricola, aterros,
terraplenagem, loteamentos ou cot1$trU91o de estradas e caminhos, tern
favorecido 80S deslizamentos e desmoronamentos.

Isso vem confirmat que, se de um Iado 0 poder publico institufdo tern.
sua parte de culpa em toda a problematica ambiental (por £alta de
planejamento; ausencia no cumprimento da lei .desde suahomol~io;

zoneamento urbano e rural adequado A natureza e economia regionais; entre
outras omissees), a popul&9i1o em geral, independente de sua condi91o social
e/ou interesses, tambemtem sua parte.

Afinal, e eomum (tendo em vista que predominam as re~
economico-sociais capitalistas) que carla pessoa defenda sua propriedade
particular (e em termos ambientais nem sempre 0 faz, seja por desinteresse,
seja por desinform8\)io) "mas acha-se no direitode se livrar daquiloque nIo
Ihe interessa, numa &rea que niIo epropriedade sua" (Campos, 1991, p.152).
isto signifies que enitido na cabeca das pessoas, a recomposi9lo dos hens
extraidos em sua propriedade, mas, ponca preocup89lo, neste sentido, hi. em
rel&9io arecomposieso de hens extraidosem 8.reas publicas.

6. Poder publico munidpal e problemas sodaJs e sOdo-lIDblentais

A problematica social e socio-ambiental niIo rem merecido a devida
preocupaeao por parte dos organismos publicos municipais, principalmente
em rel&9i1o 80S bairros perifericos, de popul&9i1o pobre. Por ocasilo do
violento desmoronamento no bairro Jardim das Palmeiras, em novembro de
1991,afirmava0 Sr. Lourival Nicoletti, presidente da Associ8\)8o Comunit8ria
daquela localidade: "HI. trSs meses falamos com 0 Prefeito e pedimos que
fosse construido um mum de arrimo no.nacho que corta 0 bairro" (Di8.rio
Catarinense, 16 nov. 1991, p.3). Nio houve resposta. Um estudo flsico
geografico mais amplo da area, quando da implant&9io do loteamento, teria
advertido da inviabilidade da construcaoda ultimaquadra,junto 80 morro.

Nestes momentos de desenvolvimento e implant&9io de projetosfisico
territoriais, fica evidente a pouca importincia dada, em todo 0 pais, a muitas
categorias profissionais. Esquece-se de que alem das condi\)oos tecnicas do
terreno, que assegure a fundamentaljio das constru\)Oes, eprecisoter tambem
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o c;obhecimento da geologia do mesmo, da configuJ'891o geomorfol6gi<:a, da
bidrogndia, doclima, °dire91o dos ventos, insola9io, entre°outros pontos
importantcs. Isso eXige, certamente, 0 estudo e trabalho das mais variadas
f~ profissionais.

Na &rea em estudo muitos aspectos cima mencionados foram
~iadospel()S .°6rstose oautoridades oompeteDtes, quando da
imp1aJlt891o d:e P1uitps.~entos, tanto nas encostas quanto nos vales. Nio
fonUn implementad8s. ~rias °como:aterros hom posioionados,
canali~ superdimensionadas. sm.eamento b8sico. e outras, mesmo
sabendo-se dean~ queom mUitas 6rea.'I onde implantanun-se loteamentos
-npre.~""tesou ~tr08 problemas ~bientais.

Asimobili4rias. ClOIlStruf.Orp e 0 poderpublicoviraJD barateados os seus
custoS, masa~. ao contnirio, viuencareca-los <:ada vczmais.
I~, • bouvoapreoou~io emmanter~ florestadas junto

ou proximo aos rios e nachos, impedindo 0 escoamento superficial das.8.guas,
erosIo e COIlSCClOC)nte °assorcamento. AlCm do que. ireas de preserv&91o
pormlUlente spscopUvois de. escorregamentos, fortemente desmatadas, sio
freqQcntcmente ocupedas pelaexpansio urbua.

Hatamb6m, ClOII1O aaravanteda situa9io. 0 fato da rodovia federal BR
101.constrWda sobre "term e SOlD um estudo fisi~bientaldos curses
d'~ que cort8ma regiio. tbrmar uma verdadeira barragem ao escoamento
das agUBS em perlodosde cheias. As obras da dupliC8980da mesma, se nIo
orientadas segundo os agravantcs naturais (enchentes, deslizamentos, etc.)
tenderil a ampliarainda mais 0 problema.

Desde00 Q8tastr6fico 14/11/1991 ate julho de 1994, quando este artigo
foi concluido, muito pouco ou quase nada havia sido feito em rel&9io as
enohentes e deslizamentos no municipio de Sio Jose, soja como Preven9OO,
sojacomo&910 corrctiva.

A dragagem dos rios Maruim (da BR-I0l ao Mar) e Forquilhas (junto
ao bairro Flor de Napolis) nIo impediram as enchentes de fevereiro, marco e
maiode1994.No casodo primeiro, nada foi realizado a Montante da BR-I01,
justamentea area que merecia maior aten9io. A16m disso a limpeza de rios e
valas e 0 reergUimento de bueiros, pontes e pontilh6es, caidas no interior do
municipio, sIo obras quea Prefeitura vemdeixando derealizar.

A sitlla9io se tomou tID critica nos bairros constantemente atingidos
pelas enchentes, que acarretam pressio popular direta sobre a Prefeitura
Municipal. Em 14 demaJ'9O de 1994,mais de 300 moradores dos bairrosFlor
de Napolis, Jardim Pinheiros, Forquilbinhas, Areias, R09&do e NossaSenhora
do Rosano, fizeram protesto em frente aPrefeitura, exigindo &900 imediata do
PrefeitoMunicipai. Este, ao responder que "[...] Todo 0 trabalho que
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estavamos rea1izando foi por Agua abaixo coma nova chuvarada", dcixou
claro, mais uma vez, que a "responsabilidade" seria da Natureza (Di8rjo
Catarinense, 15 mar. 1994, p.30).

7. Poder PUblico Munidpal e AdminIs~o: 0 Entrave nosSe~
Pilblkos e Sane_to BUko

o descaso para com as quesWes gerais de saneamento e servi~os

publicos 6 visivel nos ba1an90s gerais anuais das proprias prcfeituras
municipais. Examinando 0 Balan90 Gerel da Prefeitura Municipal de SAo
Jose, ve-se que os itens que mais diretamente se ligan). aquestio em estudo
(can8Jj~ de 8guas publieas, sistema de esgotos, defesa contra inon~
e consbu9Ao de pontes e bueiros) perf.azem, em conjunto, um percentual de
1,10, 1,90,0,64, 1,30, O,051e 0,001 respectivos 80S gastos dos anos de 1989,
1990, 1991, 1992, 1993, e Or9amento de 1994,0 que 6 muito poueo.

A ~io mostra-se ainda pior, tendo em vista que, em re~Ao 80S

esgotos, estiIo definidas verbas nos Oreamentos de todos os anos referidos,
mas s6 em 1991 e 1992 houver gastos a respeito. Quanto as inun~Ocs, os
gatos de 1989, 1990 e 1991 referem-se exclusivamente 80 Canal AraUjo
(bairro Campinas) que separa os municipios de SiD J~ e Florianopolis. Vale
lembrar que Campinas, e 0 vizinho bairro Kobrasol em SAo Jose, e Capociras,
pertencente ao municipio de Florian6polis, sAo caracteristicamente de classe
media, hem diferentes da realidade de Flor de Napolis ou Forquilhinhas.

Salienta-se ainda que juntando-se os dados de 1989 a 1992, a media de
gastos foi de 1,23%, enquanto que nos anos subseqnentes caiu a numeros
irris6rios (0,05% em 1993 e 0,01% no orcamento de 1994). Isto
possivelmente reflete, em .primeiro lugar, 0 proprio desinteresse eta
OOminist~io publica para com a questio s6cio-ambiental, e em ultima
instancia, 0 momento politico bastante conturbado que 0 municipio vem
vivendo nestes dois ultimos anos, com series problemas administrativos,
conforme denuncias registradas constantemente pela imprensa.

De outro 1000, a dificuldade em prover as cidades de services de
utilidade publica 6 hoje problema nacional, logo as prefeituras da regiso da
grande Florian6polis, ou especificamente de Sio Jose, nAD fogem aregra .

Numa analise mais ampla, e 0 proprio memento economico por que
passa 0 pais que vem explicar os fatos. 0 poder publico, em todas as
instinciaS, corta gastos publicos de ilreas cia saude, ed~io, saneamento e
lazer, como forma do Estado saldar "deficits" no orcamento e/ou divides
(como as dividas interna e externa). Neste interim, a economia se estagna, 0
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Estado se endivida, 0 desemprego aumenta e 0 Pais p8.ra de crescer. 0
ineromento da infra-estrutura publica entra no rol das atividades
"descart8veis". Saidas h8, e a "concessio de servieos publicos a empresa
privada" pode SCI' umadelas.

E pois oportuno lembrar a an8.lise feita por Rangel (1987, p.SI-62)
quanto a "crise das finan9as publicu".Segundo ele, no infcio de nossa
industrializa910 (a partirdos anos 20-30). dentre as.6teas com exgedentc de
capacidade figuravam os servi9Qs ~icos de utilidade publica. Sendo assim,
as infra-estruturas urbanas e interurbanas (necessirias a economia agro
exportadora) eram su1icientcspara suprir as necessidadcs·~ popula9lScs
urbanasbrasileiras. P0r6m, !lOvos setores economicos, maisdioimicos, foram
surgindo e se desenvo1vendo. Assim, os servi90S p(lblicos, sufi~tes para as
necessidades de en*, "deixatam-se retardar, cspccialmen~ em companl9lo
com 08 diversospa1:emares cia indUstria de ~Io, a COIJle98.C pela
industrialevee a tcrminar pelapesada" (Rangel. 1987, p.S3).

Hoje, tais servi90s estIo "noepftame dos pontos de estranguJamenlQ do
sistema, exigindo w1tosos investimentos que os rompam" (Rangel. 1987,
p.S3). Ocorreque, conforme evidencia 0 mesmo autor,os, sCrvi90s de uti1idade
pUblica no Brasilevolutnun. doinfcio de nossaindus~lo,da "concesslo
de servi90S publicos a empresas privadas estrangeiras" ate cbegar aos dias
atuais na forme de "Ba,'Vi90S publicosconcedidos a empresas pUblicuM. Ora,
tal forma de concessio de servi90s leva0 Estadoa secso mesmo tempo poder
concedente e con~on8rio. AD hipotecar seus hens "a si mosmo", 0 Estado
nan consegue convencer seus credores, Como garantia compromete seus
recursos fiscais e para fiscais (via tarifa). Com isso as dividas vic "rolando"
parafrentee logicamente aumentando cada vez mail, e 0 Estado(em todas as
instincias) se endividando. A conseqOencia dissoea nan garantiaapopula9io
de servi90S basicos compatfveis comas suas necessidades.

Neste sentido, as cidades brasileiras (em qualquer dimensio), estio
hoje,

"[..] caracterisadas par um grande contraste
eConOmico setorial: a) sao modemas quanto as
indUstrtas, Sl4fictentemente competittvas
(diferentemente da tdeta de atraso, passada pela
maioria dos economistas e da imprensa, pelo FMl e
par Collor) [ ..] b) sao atrasadas nos suas infra
estruturas bOSicas (saneamento, transporte de massa,
etc) I...]" (Mamigonian, 1991, p.1l3).
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Issocerlamentc exige novos investimentos, que podern SCI' carreados de
setores mais dinimicos, suporcapitaJizados e com capecidade ociosa, 0 ·que
evitaria aimo~io de capitais em apli~ financeiras (ciranda dos juros
altos, etc)~ tcrras como reserva de valor, ou expo~oes de capitals
(Mamigonian, 1991, p.l11).

Evidencia 0 mesmo autor que tal questio poderia ser resolvida, via
"eoncessso de servi90sp6blicos a empresas privadas [...] nos setorcs
estrangulados da economia", reaquecendo-a. Contrariamentc, 0 que vern.
ocorrendo hoje no pais, ea priva~ "via conversio da divida" (ext.em& ou
intcma), plenamentc intcgrada a uma politics de livre comereio (nco-liberal)
fortemente defendida pelo Fundo Monet8rio Internacional (FMI) e que
integram tambemas politicas economicas hoje vigentes nos paises do Terceiro
Mundo, em especial, na Am6rica Latina, do Mexico Ii Argentina.

No caso especifiCo da Grande Florian6polis, noto-seque houve um
acentuado crescimento urbano na Ultima d6cada, surpreendentc mesmo em
alguns bairros (Kobrasol, por exemplo). Os services pablicos, aocontrario,
nilo acompanharam 0 mesmo ritmo de crescimento, estando hoje totalmente
defasados.

o saneamento basicoe preeario, a coleta de Ibm nio e feita em todos os
bairros,a rede pluvial est! subdimensionada para 0 escoamento normal das
aguas, estrangulando-se em casos extremos. Enfim, as poucas obras
executadas, oferecem solu96es paliativas, para problemas especificos e
momentineos decertas areas. E isto geralmente sob pressilo popular. Quando
nio, em vespers de elei90es. Nio hi pois um planejamento global, apesar dos
Pianos Diretores. Os 6rgllos publicos, tern. se mostrado incapazes de satisfazer
a popula9llo em suas necessidades.

Vale lembrar que a concessso de services publicos Ii empresa privada
nlio signifies torna-la propriet8ria mas, concessionaria, Os gastos nos
empreendimentos ficariam a cargo da empresa, enquanto ao Estado caberia
controlara 4980 da mesma, estabelecer tarifase retomar 0 service, no caso de
descumprimento do contrato estabelecido.

8. Considera~Oes Finais

E fortemente compreensivel a preocupacao da POpul4911o de Silo Jose,
como de toda a Grande Florian6polis, que convive com os problemas das
enchentes e deslizamentos. E ela a maior interessada em prevenir os efeitos
danosos dos mesmos.
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Fica claro, que as con~ncias ~sas .resultantos de fortes
precipif:a9Oes emreduzidoes~o de tempo, fniqaentes nestes UItimos anosna
regilo; tan sido influenciadas diretamente pela~Io antr6pica.

Neste sentido, toma-se .c8da vez maisimportante, que a popula9lo
assuma um papel de gestora de medidas preventivas, procurando para tal,
apoio informativo e.t6cnic:o deorganismos especialit.ados, ~am· pUblicos ou
privados.

Importante lembnr, que as mais divorsasformas de pIiulejamento
(induindo os ~osJ)iretor.) tomani-seineficazes se DIo so manifostam DB

realichlde fisica, ·atrav6s do conhecimento t6cnic0-cienUfico 0 de poIfti.eas
efetivas de usa do solo.

Como hem define Arroyo (1992, p.278)tais poIiti.cas deYem.... pau1e
integral e compRlensiva de urn planejamentoque inclua todosos upcctos de
crescimento ecieson'9olvimento futuro de 8reas que requerem urn~o de
fatores econfunicos, politicos, sociaise fisicos.

o planejamentodew·portanto ser urn mecanismo ctiDAmico, que inclua
todas as variilveis possiveis. E nio·aponas uma preocu~· lipda· tAo
somente ao uso do solo. No entanto, mesmo que se trate apenas desta 61ti.ma
questlo, ha grande carencia de poUticas adoquadas a respeito; soja a nivel
local, regional, estadual ou mesmo nacional.
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