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APRESENTAÇÃO 

 

A Universidade do Contestado foi reconhecida em 1997, como organização 

acadêmica multicampi sucessora das faculdades municipais FEAUC, FUNPLOC, 

FEARPE, FUNORTE, FEPLAC. Atualmente é mantida pela Fundação Universidade 

do Contestado, criada pela Lei Municipal de Mafra no 730, de 4 de novembro de 

1971, e se rege nos termos do art. 242 da Constituição Federal. 

Na retrospectiva histórica do ensino superior de Mafra, na década de 70 foi 

criada a Fundação Universitária do Planalto Norte Catarinense (FUPLAN). Em 1972 

ocorreu a primeira alteração pela Lei Municipal no 744/72 de 13 de abril alterando 

sua denominação para “Fundação Universitária do Norte Catarinense” (FUNORTE).  

Os primeiros cursos ofertados na FUNORTE foram de Licenciatura em 

Matemática e Letras. Atualmente a Universidade do Contestado oferece Educação 

Básica nos campi de Canoinhas e Mafra, 50 cursos de graduação, incluindo o curso 

de Medicina, 85 cursos de pós-graduação, mestrados em Desenvolvimento 

Regional; Engenharia Civil, Sanitária e Ambiental e Administração e Doutorado em 

Desenvolvimento Regional. Em consonância com o Ensino, os quase 400 projetos 

de pesquisa visam ampliar o conhecimento e sedimentar a base cientifica da 

Universidade. Já a Extensão assume sua importância social ao propiciar anualmente 

mais de 60 mil atendimentos nas áreas de assistência jurídica, saúde humana e 

animal. 

Desde o início do projeto FUNORTE até a formação da Universidade, a UnC 

se caracteriza pelo caráter regional. Sua organização, distribuição dos campi e 

ações, sempre foram direcionadas para os municípios de Canoinhas, Concórdia, 

Curitibanos, Mafra, Porto União e Rio Negrinho, como uma rede de Ensino, 

Pesquisa e Extensão, para fomentar o desenvolvimento da região. 

No panorama Mafrense, a UnC se destaca pela qualidade da infraestrutura do 

campus, pela qualidade do Ensino, pela excelência de seus professores e pela 

gestão com responsabilidade social.  

Comprometida com a construção e difusão do conhecimento, a Universidade 

do Contestado tem suas ações pautadas na formação de cidadãos voltados para o 

desenvolvimento político, econômico e social de sua região de abrangência.  

Este caderno tem como objetivo se tornar instrumento de consulta dos 

indicadores socioeconômicos e demográficos, contribuindo com informações que 



sirvam para o melhor entendimento histórico, educacional, econômico e social do 

município de Mafra. 

 

Boa Leitura a Todos! 

 

Solange Sprandel da Silva 

REITORA DA UNIVERSIDADE DO CONTESTADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE MAFRA – ACI DE MAFRA 

 

O município de Mafra está localizado no Planalto Norte Catarinense e 

estrategicamente situado no centro do Mercosul. É um município com mais de 100 

anos de história, lutas e conquistas. Composto por uma diversidade de povos, visto 

que foi colonizado no século XIX por imigrantes vindos de diversos países europeus. 

Sofreu um grande desgaste no início do século XX, devido a Guerra do Contestado 

(1912-1916) e durante muito tempo o extrativismo norteou os principais 

investimentos neste período, sem, no entanto, deixar um legado de 

desenvolvimento. Com o passar dos anos, a economia do município foi se 

diversificando, e atualmente a indústria madeireira ainda é bastante relevante dentro 

da economia do município, com produtos de valor agregado e destinados à 

exportação e mercado interno. Mas também se destacam outras matrizes 

econômicas como o setor agrícola, agropecuária, comércio, indústria, construção 

civil, serviços, entre outros. 

Com uma localização geográfica privilegiada, o município de Mafra vem se 

tornando um ponto estratégico para investidores que buscam mão de obra 

qualificada, logística, solos férteis, povo ordeiro e trabalhador. O entroncamento 

rodoferroviário conecta Mafra às cidades mais populosas do Paraná e Santa 

Catarina. Curitiba e Joinville estão a aproximadamente 100km de distância. A 

ferrovia possibilita o escoamento de produtos para os portos de São Francisco do 

Sul, Itapoá e Paranaguá. Além das empresas instaladas e consolidadas na região 

por empresários que acreditam na cidade, esse potencial atraiu nos últimos anos a 

Kromberg & Schubert, empresa de autopeças fornecedora da VW, e também 

recentemente a empresa Seara do Grupo JBS, que investirá na produção de 

biodiesel.  

A localização estratégica de Mafra, o nível de ensino das instituições 

presentes, a oferta de mão de obra qualificada, o povo acolhedor, as belezas 

naturais, o clima agradável e a qualidade de vida qualificam Mafra como lugar ideal 

para investimentos. 

A Associação Comercial e Industrial de Mafra é uma instituição que há 67 

anos acredita que o maior poder que uma cidade pode ter é o talento para reunir 

diferentes ideias, habilidades profissionais e a diversidade empreendedora da 

comunidade em prol do progresso coletivo. E foi assim, desde o princípio, que Mafra 



evoluiu e fez seus habitantes prosperarem. E a ACIM, a Casa do Empreendedor em 

Mafra, tem muito orgulho de fazer parte desta trajetória que apresenta o 

associativismo como um dos principais pilares da economia regional, onde a 

cooperação e as parcerias têm muito mais valor do que a simples competição. 

Grande parte do crescimento sólido e planejado de Mafra se deve ao 

entrosamento dos setores que alavancam a economia da região. E para que esta 

harmonia continue dando bons frutos, a ACI de Mafra trabalha diariamente em 

busca de novas soluções para o empreendedor do campo, da indústria, do setor de 

serviços, profissionais liberais, micro empreendedores individuais, ou seja, todos os 

setores que movimentam a economia local, oferecendo o que há de melhor em 

soluções para os negócios, e ainda promove diversos cursos com certificado de 

capacitação nas mais variadas áreas de conhecimento, sempre de acordo com as 

reais demandas do mercado. Isto possibilita manter equipes atualizadas e promover 

um ambiente empreendedor de inovação e crescimento. Desta forma, em parceria 

com outras entidades setoriais fortes e realizadoras, com senso de coletividade e 

alinhamento de propósitos, todos crescem e ajudam a melhorar esta bela cidade. 

Sempre em busca de boas ideias que possam estimular o desenvolvimento 

de Mafra, a ACI de Mafra apoia e incentiva projetos capazes de trazer mais 

investimentos e novas perspectivas para a região. Com planejamento, ousadia e 

união de experiências empreendedoras, a ACI de Mafra, em conjunto com toda a 

sociedade civil organizada, segue rompendo barreiras e construindo o amanhã 

mantendo os pés no presente e os olhos no futuro, tendo como base sólida todas as 

conquistas econômicas, sociais e políticas da sociedade organizada e dos 

empreendedores que trabalham unidos em busca de crescimento. Assim, Mafra vem 

se consolidando como um lugar ideal para se empreender, investir e viver com 

segurança, saúde e conforto: um lugar para se viver com qualidade. Para a ACI de 

Mafra, este é o resultado mais valioso de todo o esforço conjunto realizado até aqui. 

Neste contexto, parcerias sólidas podem contribuir para que em conjunto 

possamos construir uma sociedade mais coesa, preparada para os desafios que se 

apresentam em uma era de constantes mudanças e enfrentá-los dentro da 

normalidade. 

Por essas razões, a Associação Empresarial de Mafra e a Universidade do 

Contestado firmam parceria para tornar pública a 1.ª Edição do documento Mafra em 

Dados Socioeconômicos – 2019/2020, lançado no ano de 2019, o qual servirá de 



subsídio para que a comunidade e investidores conheçam as potencialidades, bem 

como os números do nosso município, baseado em fatos e dados concretos que 

permitem uma análise do cenário socioeconômico. 

 

COMO PARTICIPAR DA ACI de Mafra: Você poderá obter informações sobre 

todas as soluções empresariais, bem como sua filiação a entidade, de forma rápida 

e prática. Solicitar visita, pelo telefone (47) 3642-5367 WhatsApp (47) 8421-5979 e-

mail executiva@acimafra.com.br ou falar com nossas atendentes, ou ainda através 

do site www.acimafra.com.br  

 

Bem vindo à ACI de Mafra! 

 

 

Carlos Alberto Nitz 

Presidente da Associação Empresarial de Mafra – ACIM 
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PALAVRA DO PRESIDENTE DO CDL 

 

A história da CDL Mafra (SC) e Rio Negro (PR) começou em 05 de maio de 

1975, quando foi fundado o então Clube dos Diretores Lojistas, nome posteriormente 

alterado para Câmara de Dirigentes Lojistas de Mafra e Rio Negro. 

A idealização da entidade aconteceu a partir do entendimento de 

empresários, de que o segmento comercial lojista precisava de uma entidade de 

representação classista-empresarial especificamente voltada ao mesmo. 

O Serviço de Proteção ao Crédito – SPC é um dos serviços de maior 

destaque. Ao longo destes anos, o SPC acompanhou as mudanças tecnológicas e 

de mercado. Do telefone às consultas on-line, hoje o empresário conta com mais 

rapidez e eficácia no atendimento e várias opções de consultas SPC/SERASA que 

dão acesso desde informações básicas, como o registro do inadimplente e 

endereço, até processos civis e verificação de situações de veículos ou de pessoas 

jurídicas. 

No mercado da atualidade o SPC funciona como ferramenta de apoio na 

concessão de crédito e de cobrança, já que a negativação do nome do devedor faz 

com que o mesmo tenha que resgatar sua dívida. 

Toda empresa associada conta com diversos convênios, por meio da CDL 

Mafra e Rio Negro, que facilitam seu dia-a-dia e trazem melhor custo-benefício em 

relação ao mercado em vários serviços e produtos, além do melhor e maior Banco 

de Dados “SPC” da América Latina; Registro com cobrança; Aplicativo de Consultas 

SPC; Registro com Protesto; Controle de Crediário; Treinamento de colaboradores 

das empresas associadas; orientações jurídicas gratuitas; plano de saúde com 

preços diferenciados; CDL Emprego, Certificação Digital SPC com os menores 

preços do mercado, além de outros serviços e apoio ao associado. 

A CDL de Mafra e Rio Negro sempre teve como objetivo aproximar os 

diversos segmentos varejistas para tratar de interesses comuns ao comércio, 

proporcionando um clima de cooperação e troca de informações e ideias. 

Além disto, a CDL vem se dedicando constantemente a oferecer e aprimorar 

serviços de apoio e proteção às atividades comerciais e de prestação de serviços, 

sempre com o objetivo de representar, desenvolver e valorizar o segmento lojista. 

“O varejo é um dos setores mais importantes da economia de Mafra e Rio 

Negro, além de ser um dos maiores geradores de empregos”. Ao longo de 42 anos, 



a CDL se consolidou com papel fundamental neste cenário, principalmente como 

defensora de um comércio livre e mediador entre empresários e poderes 

públicos.  Nestes muitos anos de existência foram diversos desafios e conquistas, 

sendo que a união foi a chave para todo sucesso e reconhecimento. Por isso, a CDL 

sempre foi uma casa democrática, feita para discutir ideias e projetos sempre 

visando o benefício geral, seja para o comércio, seja para a cidade, associados e 

comunidade em geral, uma conexão entre entidade e cidade. 

Nosso pilar hoje além de oferecer capacitação ao comércio, está no trabalho 

conjunto a demais entidades na busca por novos investimentos, empreendedores e 

novas tecnologias para o futuro de novas profissões. Temos uma localização 

privilegiada, um entroncamento rodoferroviário que permite mobilidade e uma área 

demográfica com inúmeras opções para novos empreendimentos e com grande 

expansão para o agronegócio. 

Por fim, é maior orgulho termos nossa PÉROLA DO PLANALTO, retratada em 

um perfil socioeconômico que proporcione ao investidor, microempreendedor, 

universitário e comunidade números e características que alavanquem o 

investimento em nosso município. Neste trabalho do Caderno Socioeconômico – 

UnC fica evidente que Mafra é promissora e hospitaleira, celeiro de oportunidades e 

novos empreendimentos.  

Faça parte de um Futuro Grandioso, Invista em MAFRA!!! 

 

 

 

Lourival de Sá Ribas Junior 

Presidente CDL Mafra e Rio Negro 
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Mafra em dados socioeconômicos: 2019-2020 (ISBN: 978-85-63671-90-5) 

1 CONHEÇA MAFRA: DO PASSADO AO PRESENTE 

 

O município de Mafra, localizado na região norte do Estado de Santa 

Catarina, tem sua história estreitamente vinculada ao município de Rio Negro, 

Estado do Paraná. Estes municípios são divididos pelo Rio Negro.  

A região na qual se localizam é reconhecida por ter sido palco de um dos 

movimentos e disputas mais relevantes no Sul do Brasil: a Guerra do Contestado.  

A ocupação das terras e a consequente colonização emergiram pelo trânsito dos 

tropeiros, ligando a capitania de São Pedro do Sul a São Paulo. Na época existia 

apenas uma trilha na mata, aberta pelo gado transportado por este trecho. Este 

trajeto era de difícil percurso, o que gerava prejuízos pelas perdas de homens e 

animais. Em 1732 o bandeirante e tropeiro Cristóvão Pereira de Abreu oficializou a 

abertura da “Estrada da Mata”, conduzindo nesta, aproximadamente três mil animais, 

entre mulas, cavalos e bestas. Em 1816 os tropeiros requereram a Dom João VI a 

abertura de um caminho entre a Vila de Lages, no Estado de Santa Catarina e Lapa 

no Estado do Paraná, região de sertão com toda a espécie de barreiras e perigos. 

Com o passar dos anos, Dom João VI reconheceu que São Paulo ficaria 

prejudicado pelo consumo incerto do que dependesse chegar dessa região, em virtude 

das inúmeras dificuldades de transporte de bens e mercadorias. Diante disso, 

ordenou a criação de um plano para a abertura de uma estrada no início do século 

XVIII a qual recebeu várias denominações: Estrada Real, Estrada do Sertão e 

finalmente "Estrada da Mata". Por ela se pretendia ligar a Província de São Paulo ao 

Estado do Rio Grande do Sul. 

Pela Estrada da Mata ocorreu a chegada dos primeiros imigrantes europeus, 

vindos de Trier, Alemanha (1829) o que instala o processo de colonização da região 

onde se situa Mafra atualmente.  

Em 1870 criou-se o Município de Rio Negro e os imigrantes alemães, 

poloneses, italianos, bucovinos, tchecos e ucranianos aceleraram o crescimento da 

região. Esse processo agrava a disputa sobre os limites dos estados do Paraná e 

Santa Catarina. 

Em 1894, assumiu a administração do Estado de Santa Catarina, Hercílio Luz, 

que nomeou o Jurista Manoel da Silva Mafra para intervir nas questões de limites entre 

os dois Estados (Paraná e Santa Catarina).  
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Em 1896 a questão de limites passou a ter caráter judicial e o Supremo Tribunal 

Federal contemplou Santa Catarina, em 1904, com a marcação dos limites em 

disputa.  Este ato foi embargado pelo Estado do Paraná e ratificado em 1910 a favor 

novamente do Estado de Santa Catarina. Mesmo Santa Catarina sendo privilegiada no 

pleito, o Paraná continuou com a posse das terras.  

Dessa forma, uma região com cerca de 50.000 km2, entre os Estados de 

Santa Catarina e Paraná, continua sendo disputada pelos dois estados, agravando a 

tensão regional e contribuindo para a deflagração do conflito denominado “Guerra do 

Contestado”, o que transformou esses dois municípios em palco de um dos maiores 

e mais importantes movimentos sociais do país. 

Após anos de lutas, o Presidente da República, Wenceslau Braz, promoveu 

encontro entre os Governadores de Santa Catarina e do Paraná, Felipe Schmidt e 

Carlos Cavalcante, visando solucionar o conflito.  

Em 1917, os dois Estados reconheceram e homologaram os limites entre eles. 

Em 25 de agosto desse ano a Lei Catarinense Nº. 1.147, restaurou o município de 

Mafra decorrente dessa demarcação dos limites. Em 08 de Setembro de 1917 foi 

instalado o Município de Mafra, no Estado de Santa Catarina, na margem esquerda do 

Rio Negro. 

A denominação do município Mafra foi uma homenagem a Manoel da Silva 

Mafra, defensor do Estado de Santa Catarina durante o litígio dos limites entre os dois 

estados. 

Mafra do Século XXI é exposta nos dados a seguir apresentados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

Mafra em dados socioeconômicos: 2019-2020 (ISBN: 978-85-63671-90-5) 

2 DADOS TÉCNICOS DO MUNICÍPIO  

 

Quadro 1 – Dados Técnicos do Município de Mafra – SC 

Descrição Informação 

Prefeito Wellington Roberto Bielecki 

Associação dos Municípios Associação dos Municípios do Planalto Norte 

(AMPLANORTE) 

Microrregião Canoinhas 

Mesorregião  Norte Catarinense 

Área territorial (km²) 1.404,084 

Distância da Florianópolis – capital do Estado (km) 275 

Clima Temperado, com temperatura média entre 15ºC 

e 25ºC 

Altitude (metros) 793 

Data da criação do município  Lei Estadual n.º 1.147, de 25/08/1917 

Município de origem Rio Negro-PR 

Data de fundação 08 de setembro de 1917 

Colonização por migrações  Alemã, polonesa, tcheca e ucraniana 

População estimada [2019] 56.292 pessoas 

Renda per capita R$ 26.121,34 (IBGE, 2016) 

PIB R$ 1.452.633.580,00 (IBGE, 2016) 

IDMS TOTAL 

Sociocultural 0,742; Econômica 0,486; Ambiental 

0,518; Político Institucional 0,509 

0,564 (FECAM, 2018) 

IDHM TOTAL 

Educação média 0,723; Longevidade média 0,880; 

Renda média 0,738 

0,777 (ADHBR, 2018) 

Coeficiente FPM 2,2 (OIM,2018) 

Índice IFDM (36o de SC e 345o do Brasil) 0,8089 (FIRJAN, 2018) 

 

2.1 LOCALIZAÇÃO DE MAFRA NO ESTADO DE SANTA CATARINA 

 
Figura 1 – Localização de Mafra-SC 

 
Fonte: Rech Filho (2019) 
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2.2 ORGANIZAÇÃO OU DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DO MEIO RURAL E URBANO 

MUNICIPAL  

 

Figura 2 – Composição territorial da área urbana de Mafra-SC 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Mafra-SC (2019) 

 

Quadro 2 – Bairros Urbanos do município de Mafra-SC 

Bairro Vila das Flores Vila Formosa 

Bairro Vila Ivete Bairro Jardim do Moinho 

Centro I – Baixada Bairro Autódromo 

Vila Buenos Aires Bairro Vila Nova 

Jardim América Bairro Faxinal 

Bairro Restinga Bairro Espigão do Bugre 

Centro II - Alto de Mafra Bairro Campo da Lança 

Vila Ferroviária Bairro Fazenda Potreiro 

Vila Argentina  

Fonte: Lei nº 2.227, de 30 de dezembro de 1997. 
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Figura 3 – Composição territorial da área rural de Mafra-SC 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Mafra-SC (2019) 
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Quadro 3 – Comunidades rurais do município de Mafra-SC 

Amola Flecha General Brito 
Avencal de Cima Irara 
Avencal do Meio Lageadinho 
Avencal do Saltinho Leonel 
Barracas Papua 
Bela Vista do Sul Pedra Fina 
Bituva Grande Perizal 
Bituvinha Ribeirãozinho 
Butiá do Braz Rio Branco 
Butiá do Lageado Rio da Areia de Baixo 
Butiá dos Carvalho Rio da Areia de Cima 
Butiá dos Taborda Rio da Areia do Meio 
Butiá Santa Rita Rio do Cedro 
Caçador Rio Preto do Sul 
Caillet Rio Preto do Sul 
Campina Konkel Saltinho do Canivete 
Campo Novo São João da Barra 
Campo São Lourenço São Lourenço 
Canivete Tacanica 
Colônia Augusta Vitória Vila Grein 
Colônia Nova Vila Neumann 
Corredeira Vila Olsen 
Engenho do Meio Vila Peschel 
Estação Tingui Vila Pscheidt 
Fazenda Potreiro Vila Ruthes 
Gabiroba  

Fonte: Plano Municipal de Saúde 2018-2021 
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3 POPULAÇÃO  

 

A população do município de Mafra alcançou 52.912 habitantes no ano de 

2010, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em relação 

ao Censo Demográfico realizado em 2000, representa um crescimento de 5,95% no 

período. A estimativa populacional do IBGE para o ano de 2018 foi de 56.017 

habitantes. O Gráfico 01 demonstra a evolução populacional do município desde 

1980. 

 

Gráfico 1 – População total do município de Mafra-SC - período 1980 a 2010 

 
Fonte: IBGE (2010), Censos demográficos 1980, 1991, 2000 e 2010. 

 

Quando se compara os dados dos Censos Demográficos do IBGE de Mafra 

com a região, estado e país, verifica-se que o município cresceu menos que a taxa 

média apurada, como se demonstra no Gráfico 02. Mafra apresentou uma taxa 

média de crescimento populacional da ordem de 0,60% ao ano. 
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Gráfico 2 – Taxa de crescimento médio anual da população, no período entre 2000 e 2010. 

 
Fonte: IBGE (2010). Censos demográficos 2000 e 2010. 

 

Com base no Censo Populacional (IBGE, 2010), o município de Mafra 

possuía uma densidade demográfica 37,7 habitantes por quilometro quadrado 

(hab/km2), conforme se apresenta no Gráfico 03. 

 

Gráfico 3 – Densidade demográfica (hab/km2) de Mafra-SC - período de 1980 a 2010 

 
Fonte: IBGE (2010). Censos demográficos 1980, 1991, 2000 e 2010. 

 

A participação relativa da população residente em Mafra por localização de 

domicílio, demonstra que 78,09% da população mafrense vivia em área urbana, de 

acordo com dados do IBGE (Censo Populacional, 2010). Quando se analisa a 

distribuição populacional por gênero, o Censo Populacional 2010 apontou que os 

homens representavam 49,61% da população e as mulheres, 50,39%. A Tabela 01 

apresenta a evolução dos dados populacionais do município, segundo gênero e 

localização do domicílio. 
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Tabela 1 – Participação relativa da população residente por localidade do domicílio e gênero -Mafra-
SC - período de 1980 a 2010 

ANO 
GÊNERO LOCALIDADE 

Homens Mulheres Urbana Rural 

1980 20.342 20.295 26.804 13.833 

1991 23.536 23.506 32.952 14.090 

2000 24.978 24.962 37.713 12.227 

2010 26.251 26.661 41.318 11.594 

Fonte: IBGE (2010). Censos demográficos 1980, 1991, 2000 e 2010. 

 

O gráfico 4 demonstra a comparação do município de Mafra, com dados de 

Santa Catarina e Brasil, no aspecto de localização do domicílio. Verifica-se que 

Mafra apresentava em 2010, 21,9% dos domicílios estabelecidos em área rural, 

apresentando taxa superior a do estado e do país. 

 

Gráfico 4 – Participação relativa da população por localização do domicílio, município de Mafra, 
Estado de Santa Catarina e Brasil - 2010 

 
Fonte: IBGE (2010) 

 

No município de Mafra, em 2010, os jovens representavam 31,8% da 

população, os adultos 57,1% e os idosos 11,1%. A maior variação foi em relação a 

quantidade menor de jovens em 2010 quando comparado ao ano de 2000 (Gráfico 

5). Organiza-se dentro da estrutura etária de uma população três faixas: os jovens, 

que compreendem do nascimento até 19 anos; os adultos, dos 20 anos até 59 anos; 

e os idosos, dos 60 anos em diante.  
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Gráfico 5 – Evolução da distribuição relativa por faixa etária da população de Mafra-SC 

 
Fonte: IBGE (2010). Censos demográficos 2000 e 2010. 

 

A pirâmide etária do município de Mafra em 2010 demonstrada na Figura 04, 

revela que a população está envelhecendo, sendo os estratos das idades mais 

avançadas mais numerosos que os mais jovens. 

 

Figura 4 – Pirâmide etária da população de Mafra-SC 

 
Fonte: AMPLANORTE (2018). 

 

O IBGE calcula a população economicamente ativa (PEA) como o conjunto de 

pessoas que estão trabalhando ou procurando emprego, considerando pessoas a 

partir dos 10 anos de idade. O gráfico 06, apresenta a PEA do município para os 

anos de 2000 e 2010, revelando um incremento positivo de 11,1% no total da 

população economicamente ativa. 
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Gráfico 6 – População economicamente ativa de Mafra-SC - 2000 e 2010 

 
Fonte: IBGE (2010). Censos demográficos 2000 e 2010. 

 

3.1 ASPECTOS SOCIAIS 

 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), segundo o Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), é uma medida resumida do 

progresso em longo prazo, em três dimensões básicas do desenvolvimento humano: 

renda, educação e saúde.  

 

Quadro 4 – Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 

ANO Educação Longevidade Renda IDH Municipal 

1991 0,348 0,757 0,590 0,538 

2000 0,523 0,803 0,660 0,652 

2010 0,723 0,880 0,738 0,7771 

Evolução 1991/2010 107,76% 16,25% 25,08% 44,42% 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (2013). Censos demográficos 1991, 2000 e 2010. 
1Faixa do IDHM Alto (IDHM entre 0,700 e 0,799). Município de Mafra ocupa a 157. Posição entre os 
5.565 municípios brasileiros segundo o IDHM. 

 

No período compreendido entre 1991 e 2010, o IDH-M do município acumulou 

evolução positiva de 44,42%, sendo que a Educação foi a dimensão com maior 

evolução (107,76%), passando de 0,348 em 1991, para 0,723 em 2010.  

O Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal (IFDM) é um estudo do 

Sistema da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (FIRJAN), que acompanha 

anualmente o desenvolvimento socioeconômico de todos os municípios brasileiros 

em três áreas de atuação: emprego e renda, educação e saúde. Nesse contexto 

Mafra ocupa a 345 posição entre os 5.565 municípios brasileiros e a 36ª posição 

entre os 295 municípios catarinenses, segundo o IFDM (2016) (Gráfico 07). 
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Gráfico 7 – Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal de Mafra (IFDM) em 2016 

 
Fonte: FIRJAN (2018). 

 

O IDMS é uma ferramenta para a aplicação do conceito de desenvolvimento 

municipal sustentável construído a partir de uma série de indicadores considerados 

fundamentais para diagnosticar o grau de desenvolvimento de um território. Esse 

índice, ao avaliar o desenvolvimento, configura-se como uma ferramenta de apoio à 

gestão capaz de evidenciar as prioridades municipais e regionais e situar as 

municipalidades em relação a um cenário futuro desejável. A sustentabilidade é 

entendida como o desenvolvimento equilibrado das dimensões social, cultural, 

ambiental, econômica e político-institucional (FECAM, 2018). O índice calculado de 

Mafra reflete queda em comparação a períodos anteriores, como demonstrado no 

Gráfico 08. 

 

Gráfico 8 – Série histórica IDMS de Mafra-SC 

 
Fonte: FECAM (2019). 
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Quando se analisa os componentes do indicador, se verifica que são os 

aspectos econômicos que apresentam os menores indicadores, com valor 

considerado médio baixo na classificação do IDMS, como verificado no Gráfico 09. 

 

Gráfico 9 – Componentes IDMS de Mafra-SC - 2018 

 
Fonte: FECAM (2019). 
Nota: Baixo 0,000 a 0,499, Médio Baixo 0,500 a 0,624, Médio 0,625 a 0,749, Médio Alto 0,750 a 
0,874, Alto 0,875 a 1,000. 

 

A comparação do município com os demais da mesorregião demonstra que 

Mafra ocupa a 19ª posição, como evidenciado na Tabela 02. 
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Tabela 2 – Índice de Desenvolvimento Municipal Sustentável (IDMS) - 2018 - municípios da 
mesorregião Norte Catarinense 

Classificação Município IDMS 

1 Joinville 0,759 

2 Jaraguá do Sul 0,757 

3 São Francisco do Sul 0,704 

4 Itapoá 0,697 

5 Guaramirim 0,680 

6 Massaranduba 0,670 

7 Corupá 0,663 

8 São Bento do Sul 0,640 

9 Rio Negrinho 0,629 

10 Schroeder 0,627 

11 Garuva 0,624 

12 Três Barras 0,622 

13 Campo Alegre 0,621 

14 Araquari 0,618 

15 Monte Castelo 0,614 

16 Canoinhas 0,597 

17 Porto União 0,580 

18 Balneário Barra do Sul 0,573 

19 Mafra 0,564 
20 Itaiópolis 0,559 

21 Irineópolis 0,552 

22 Papanduva 0,536 

23 Timbó Grande 0,503 

24 Santa Terezinha 0,497 

25 Bela Vista do Toldo 0,496 

26 Major Vieira 0,463 

Fonte: FECAM (2019). 

 

Na comparação com os municípios da AMPLANORTE evidencia-se que 

Mafra ocupa a 5.ª posição entre os 10 municípios, como evidenciado no Gráfico 10. 
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Gráfico 10 – Índice de Desenvolvimento Municipal Sustentável (IDMS) - 2018 – municípios 
pertencentes a AMPLANORTE - sede em Mafra-SC 

 

Baixo 
0,499 

Médio Baixo 
0,500-0,624 

Médio 
0,625-0,749 

Médio Alto 
0,750-0,874 

Alto 
0,875 ou superior 

Fonte: Dados da Pesquisa (2019). 

 

Segundo o IPEA, o Índice de GINI é um instrumento para medir o grau de 

concentração de renda em determinado grupo, apontando a diferença entre os 

rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos. Numericamente, varia de zero a um, 

no qual o valor zero representa a situação de igualdade, ou seja, todos têm a 

mesma renda, restando o valor um no extremo oposto, ou seja, uma só pessoa 

detém toda a riqueza. O Gráfico 11 apresenta a evolução do Índice de GINI da renda 

domiciliar per capita apresentada pelo município, ressaltando a redução do índice 

entre os anos de 2000 e 2010. 

 

Gráfico 11 - Índice de GINI da renda domiciliar per capita de Mafra-SC - 1990 a 2010 

 
Fonte: Atlas de Desenvolvimento Humano (2013). 
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4 SAÚDE EM MAFRA 

 

Além de ser um direito social, a Constituição Federal de 1988 define a saúde 

como uma competência comum dos entes por meio de cooperação técnica e 

financeira. Consequentemente, a saúde deve ser uma prioridade nas políticas 

públicas municipais, ser um indutor de práticas sociais e gerador de programas de 

ações por meio de vínculo de valores e metas. 

O índice de Saúde para o Município de Mafra em 2016 foi de 0,7. O Município 

obteve redução de 3,58% em relação ao índice de 2014 (0,726). Nesse caso, o 

Município se encontra no estágio de desenvolvimento Médio (PMS, 2018-2021). 

 

Quadro 5 – Estrutura Pública Municipal de Saúde de Mafra-SC – 2019 

Rede Básica SUS - Tipo de Estabelecimento Número 

Estratégia de Saúde da Família 17 

Unidade Básica de Saúde 15 

Unidade Básica pré natal  01 

SAMU  01 

Centro de Atenção Psicossocial (CAPS I) 01 

Central de regulação ambulatorial 01 

Unidade Hospitalar (Porte II) 01 

Maternidade 01 

Policlínica Municipal 01 

Clínica de Reabilitação 01 

Núcleo Materno Infantil 01 

Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) 01 

Programa de saúde buccal 01 

Atendimento pré hospitalar – Bombeiros 01 

Laboratório de feridas 01 

Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 01 

Academia de Saúde 01 

Posto de assistência médica  02 

Secretaria Municipal de Saúde 01 

Fonte: Plano Municipal de Saúde de Mafra (2018-2021) e Cadastro Nacional de Estabelecimentos de 
Saúde - CNES (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cnes.datasus.gov.br/pages/estabelecimentos/consulta.jsp
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Quadro 6 – Estrutura Privada de Saúde de Mafra-SC – 2019  

Tipo de Estabelecimento Número 

Empresas privadas com serviços de saúde em Mafra (diversas especialidades) 

43 - presta atendimento pelo SUS 

- não presta atendimento pelo SUS 

Pessoas físicas prestadores de serviço de saúde (não presta atendimento pelo 

SUS) 

67 

- Fisioterapia – 04 

- Odontologia – 09 

- Psicologia – 06 

- Optometria – 01 

- Oftalmologia – 01 

- Clínica Geral – 28 

- Especialidade Não Identificada – 17 

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES (2019) 

 

Quadro 7 – Indicadores de Saúde de Mafra-SC - 2019 

Atividade Índice 

Cobertura de Atenção Básica de Saúde 100% 

Quantidade de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) 97 profissionais 

População atendida ACS 99,57% 

População atendida pelo Saúde Bucal  61,59 

Estratégia de Saúde da Família (ESF) com saúde bucal 10 unidades 

População atendida ESF 100% 

Cobertura Vacinal  55,45% 

Gestantes com primeiro atendimento pré-natal 2019 62 

Fonte: e-Gestor Atenção Básica (2019) 

 

Quadro 8 – Fatores de riscos infanto-juvenil em Mafra-SC – 2017-2018 

ATIVIDADES NÚMERO 

Mortalidade infantil  12 crianças 

Nascidos vivos com baixo peso (parâmetro: abaixo 2.500 gramas) – valor 

referente ao ano 2017 
66 crianças 

Nascidos vivos com 7 ou mais consultas pré-natal (Total de nascimentos 

em Mafra em 2018 = 819) 
704 crianças 

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (2019) 

 

Quadro 9 – Mortalidade em Mafra-SC – 2017 

MORTALIDADE NÚMERO 

Doenças do Aparelho Digestivo 16 

Doenças do Aparelho Circulatório 137 

Doenças do Sistema Nervoso 07 

Doenças do Aparelho Respiratório 43 

Doenças Parasitárias e Infecciosas  17 

Neoplasias  72 

Causas externas de morbidade e mortalidade 29 

Fonte: e-Gestor Atenção Básica (2019) 

 

 

 

http://cnes.datasus.gov.br/pages/estabelecimentos/consulta.jsp
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Quadro 10 – Morbidade hospitalar - internamentos CID 10 - Mafra-SC - 2018 

MORBIDADE NÚMERO 

Doenças infecciosas e parasitárias 156 

Neoplasias 275 

Doenças do sangue, órgãos hematopoiéticos e transtornos imunitários 25 

Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas 73 

Transtornos mentais e comportamentais 45 

Doenças do sistema nervoso 117 

Doenças do olho e anexos 12 

Doenças do ouvido e da apófise mastoide 08 

Doenças do aparelho circulatório 437 

Doenças do aparelho respiratório 387 

Doenças do aparelho digestivo 357 

Doenças da pele e do tecido subcutâneo 53 

Doenças do sistema osteomuscular e tecido conjuntivo 126 

Doenças do aparelho geniturinário 261 

Gravidez, parto e puerpério 848 

Afecções originadas no período perinatal 140 

Malformações congênitas, deformidades e anomalias cromossômicas 36 

Sintomas sinais, achados anormais em exames clínicos e laboratoriais 70 

Lesões, envenenamento e algumas outras consequências de causas 

externas 
482 

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (2019) 
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5 EDUCAÇÃO 

 

Em 2015, os alunos dos anos iniciais da rede pública de Mafra obtiveram nota 

média de 6,0 no IDEB, conforme demonstrado no Quadro 10. Para os alunos dos 

anos finais, essa nota foi de 4,9. Na comparação com outros municípios 

catarinenses, a nota dos alunos dos anos iniciais colocava Mafra na posição 155 de 

295. Considerando a nota dos alunos dos anos finais, a posição passou a 127 de 

295. A taxa de escolarização (para pessoas de 6 a 14 anos) foi de 98,9 em 2010. 

Isso posicionou o município na colocação 86 de 295 dentre os demais do Estado 

catarinense e na posição 718 de 5.570, dentre os municípios do Brasil. 

 

Quadro 11 – Índices da Educação Básica de Mafra-SC 

 
Período / 

referência 
 

Taxa de atendimento de 6 a 14 anos de idade 2017 85,25% 

IDEB – Anos Iniciais do Ensino Fundamental 2017 6,6 

IDEB – Anos Finais do Ensino Fundamental 2017 4,9 

Matrículas do Ensino Fundamental 2018 6.731 matrículas 

Matrículas no Ensino Médio 2018 2.423 matrículas 

Docentes do Ensino Fundamental 2019 495 docentes 

Docentes do Ensino Médio 2019 220 docentes 

Número de estabelecimentos de Ensino Fundamental 2019 28 escolas 

Número de estabelecimentos de Ensino Médio 2019 11 escolas 

População de 6 a 17 anos cursando o ensino básico regular 2019 77,1% 

População de 18 a 24 anos, residentes em Mafra, cursando o 

ensino superior 
2019 10,2% 

Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais de 

idade 
2010 3,5% 

Fontes: IBGE - Diretoria de Estatística, Geografia e Cartografia (2010); INEP – Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (Censo 2018) 
Fontes locais: Estabelecimentos de Ensino do Município; Secretaria de Estado de Educação – 
Supervisão Regional de Educação; Secretaria Municipal de Educação e Universidade do Contestado  
(2019) 

 

5.1 ENSINO SUPERIOR 

 

5.1.1 Universidade do Contestado – Campus Universitário de Mafra 

 

A Fundação Universidade do Contestado - UnC/Mafra, como é denominada a 

extinta Fundação Educacional do Norte Catarinense (FUNORTE), constitui-se em 

uma Instituição de Ensino Superior que teve origem na década de 1970. Sua 

primeira denominação ficou estabelecida pela Lei Municipal no 730/71 de 04 de 
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novembro de 1971, que criou a Fundação Universitária do Planalto Norte 

Catarinense (FUPLAN). Em 1972, ocorreu a primeira alteração pela Lei Municipal n.o 

744/72 de 13 de abril alterando sua denominação para “Fundação Universitária do 

Norte Catarinense” (FUNORTE).  

Com intuito de ampliar o atendimento das necessidades regionais, a 

FUNORTE, em 1990, passou a vivenciar uma nova trajetória, pela elaboração de um 

projeto para transformar-se em universidade juntamente com outras quatro 

fundações. Em 03/12/97, o Governador do Estado homologou o Parecer de 

reconhecimento da UnC e a Presidência do Conselho Estadual de Educação emitiu 

a Resolução 42/97/CEE/SC.  Na mesma data, em solenidade pública, foi instalada a 

Universidade do Contestado em Caçador. 

No ano de 2010, as fundações mantenedoras foram unificadas, ficando 

tuteladas pela mantenedora Fundação Universidade do Contestado, FUnC. Com a 

unificação, a sede da Reitoria da UnC passou a ser em Mafra. 

No ano de 2015 a UnC foi submetida ao processo de renovação de 

credenciamento pelo Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina – CEE/SC 

e nos termos do Decreto nº 600/2016, de 16.02.2016 (Parecer nº 170/2015/CEE/SC; 

Resolução nº 81/2015/CEE/SC), recredenciada pelo prazo de 6 anos, com a nota 

4,69 – conceito “Muito Bom”, com destaque para o Eixo de Política de Gestão que 

obteve a nota 5 dos avaliadores do INEP/CEE. 

A UnC oferta os seguintes cursos de graduação presenciais: Administração; 

Arquitetura e Urbanismo; Ciências Biológicas – Bacharelado; Ciências Biológicas – 

Licenciatura; Ciências Contábeis; Direito; Educação Física – Bacharelado; Educação 

Física – Licenciatura; Enfermagem; Engenharia Civil; Engenharia de Software; 

Farmácia; Fisioterapia; Medicina; Psicologia; Sistemas de Informação.  

Quanto a modalidade educação a distância, são ofertados em 2019 os 

seguintes cursos de graduação: Administração; Ciências Biológicas - Licenciatura;  

Ciências Contábeis; Educação Especial; Educação Física - Bacharelado; Educação 

Física - Licenciatura; Engenharia de Produção; Gestão Comercial; História; 

Jornalismo; Letras; Pedagogia; Publicidade e Propaganda; Tecnologia em Gestão 

de Recursos Humanos.  

Quanto aos cursos de pós-graduação lato sensu presenciais  são ofertados: 

Desenvolvimento Regional; Direito Civil e Processo Civil; MBA em Executivo em 

Gestão das Organizações; Tributos; Avaliação Psicológica; Engenharia de 

https://www.ead.unc.br/curso_detalhes.php?id=24
https://www.ead.unc.br/curso_detalhes.php?id=3
https://www.ead.unc.br/curso_detalhes.php?id=14
https://www.ead.unc.br/curso_detalhes.php?id=22
https://www.ead.unc.br/curso_detalhes.php?id=23
https://www.ead.unc.br/curso_detalhes.php?id=23
https://www.ead.unc.br/curso_detalhes.php?id=21
https://www.ead.unc.br/curso_detalhes.php?id=25
https://www.ead.unc.br/curso_detalhes.php?id=15
https://www.ead.unc.br/curso_detalhes.php?id=4
https://www.ead.unc.br/curso_detalhes.php?id=12
https://www.ead.unc.br/curso_detalhes.php?id=13
https://www.ead.unc.br/curso_detalhes.php?id=16
https://www.ead.unc.br/curso_detalhes.php?id=17
https://www.ead.unc.br/curso_detalhes.php?id=17
https://www.unc.br/curso_pos.php?id=50
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Segurança do Trabalho; Farmacologia Clínica e Atenção Farmacêutica; Fisiologia do 

Exercício, Prescrição e Treinamento Personalizado; História Natural com Ênfase em 

Paleontologia; MBA em Agronegócio e Agroindústria com Ênfase na 

Sustentabilidade; MBA em Auditoria e Perícia; MBA em Controladoria, Finanças e 

Gestão Tributária; MBA em Marketing de Influência, Investigação Criminal; 

Ergonomia; Controladoria, auditoria e Perícia; Direito do Trabalho e Previdenciário; 

Direito Penal e Processo Penal; Educação Especial Inclusiva; MBA em Gestão de 

Pessoas para Alto Desempenho; Projeto e Execução de estruturas e 

Neuropsicologia.  

Na modalidade a distância são ofertados os seguintes cursos de pós-

graduação lato sensu: Auditoria, Controladoria e Perícia Contábil; Consultoria e 

Gestão Empresarial; Direito do Trabalho; Gestão de Pessoas; Gestão, Inovação e 

Marketing, Educação Infantil; Gestão Escolar; Pós-Graduação/Extensão em Equipes 

de Alta Performance.  

O Campus Universitário de Mafra oferece Educação Básica nos níveis: 

Educação infantil; Ensino fundamental e Ensino médio.  

A UnC possui aprovado para oferta em Mafra o Programa de Mestrado 

Profissional em Administração (PMPA), Área de Concentração - Gestão, 

Inovação e Agronegócio e Linha de Pesquisa - Gestão, Inovação e 

Agronegócio. 

 

5.1.2 Centro Universitário de Maringá – UNICESUMAR 

 

O Centro Universitário de Maringá é uma instituição de ensino superior 

sediada na cidade de Maringá, no Estado do Paraná. É mantida pelo Centro de 

Ensino Superior de Maringá. Foi fundada no ano de 1990. Trata-se de entidade 

Privada com fins lucrativos. O polo da Unicesumar no município de Mafra foi 

instalado em 19 de outubro de 2017. 

 

Cursos integralmente a distância: Administração; Agronegócio; Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas; Artes Visuais; Ciências Biológicas; Ciências 

Contábeis; Ciências Econômicas; Design de Interiores; Design de Moda; Design de 

Produto; Educação Física; Empreendedorismo; Engenharia de Produção; 

Engenharia de Software; Filosofia; Gastronomia; Geografia; Gestão Ambiental; 

https://www.unc.br/curso_pos.php?id=50
https://www.unc.br/curso_pos.php?id=47
https://www.unc.br/curso_pos.php?id=51
https://www.unc.br/curso_pos.php?id=51
https://www.unc.br/curso_pos.php?id=49
https://www.unc.br/curso_pos.php?id=49
https://www.unc.br/curso_pos.php?id=67
https://www.unc.br/curso_pos.php?id=67
https://www.unc.br/curso_pos.php?id=44
https://www.unc.br/curso_pos.php?id=45
https://www.unc.br/curso_pos.php?id=45
https://www.unc.br/curso_pos.php?id=66
https://www.unc.br/curso_pos.php?id=55
https://www.unc.br/curso_pos.php?id=54
https://www.unc.br/curso_pos.php?id=54
https://www.unc.br/curso_pos.php?id=56
https://www.unc.br/curso_pos.php?id=53
https://www.unc.br/curso_pos.php?id=52
https://www.unc.br/curso_pos.php?id=52
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Gestão Comercial; Gestão da Qualidade; Gestão das Organizações de Terceiro 

Setor; Gestão da Tecnologia da Informação; Gestão de Cooperativas; Gestão de 

Lojas e Pontos de Vendas; Gestão de Recursos Humanos; Gestão de Segurança 

Privada;  Gestão Financeira; Gestão Hospitalar; Gestão Pública; História; ; Letras – 

Português e Inglês; Logística; Marketing; Matemática; Negócios Imobiliários; 

Pedagogia; Processos Gerenciais; Produção Cervejeira; Psicopedagogia; 

Secretariado; Segurança do Trabalho;  Sistemas para Internet; Sociologia; Teologia; 

 

Híbridos (Metodologia a distância e presencial). Engenharia de Produção; 

Engenharia Civil; Engenharia Elétrica; Engenharia Mecânica; Engenharia 

Mecatrônica; Terapias integrativas e complementares; Podologia; Estética e 

cosmetologia.  

 

Cursos de pós-graduação lato sensu: mais de 100 opções.  

 

5.1.3 Centro Universitário SENAC – SENACSP 

 

O ano de 1947 ficou marcado na história de Santa Catarina como a data de 

criação do Senac no Estado - uma instituição privada sem fins lucrativos. Desde 

então, empresários do comércio de bens, serviços e turismo e o povo catarinense 

desenvolveram suas habilidades profissionais por meio dos cursos e atividades 

realizadas pelo Senac em Santa Catarina. 

O Centro Universitário Senac – SENACSP iniciou suas atividades no ensino 

superior em 1989, com o curso Tecnologia em Hotelaria. Em 2004, as então 

Faculdades Senac deram lugar ao atual Centro Universitário Senac.  O Polo Ead no 

município de Mafra iniciou suas atividades no ano de 2019. 

 

Cursos à distância: Administração; Ciências Contábeis; Comércio Exterior; 

Gestão Ambiental; Gestão Comercial; Gestão da Tecnologia da Informação; Gestão 

de Recursos Humanos; Gestão Financeira; Gestão Pública; Logística; Marketing; 

Pedagogia; Processos Gerenciais. 

 

Cursos de pós-graduação lato sensu: Arte-Educação; Gestão Cultural: 

cultura, desenvolvimento e mercado; Comunicação Empresarial;  Arte-Educação; 

https://www.ead.senac.br/pos-graduacao/arte-educacao/
https://www.ead.senac.br/pos-graduacao/gestao-cultural-cultura-desenvolvimento-e-mercado/
https://www.ead.senac.br/pos-graduacao/gestao-cultural-cultura-desenvolvimento-e-mercado/
https://www.ead.senac.br/pos-graduacao/comunicacao-empresarial-pos/
https://www.ead.senac.br/pos-graduacao/arte-educacao/
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Design Instrucional;  Docência no Ensino Superior; Docência no Ensino Técnico; 

Educação Infantil; Gestão Cultural: cultura, desenvolvimento e mercado; Gestão 

Escolar; Gestão Estratégica em Educação a Distância; Tecnologias na 

Aprendizagem; Gestão da Segurança de Alimentos; Gestão de Negócios em 

Serviços de Alimentação - foco em resultados; Controladoria e Finanças; Engenharia 

da Qualidade de Software; Gerenciamento de Projetos - Práticas do Project 

Management Institute (PMI); Gestão de Marketing; Gestão de Negócios em Serviços 

de Alimentação - foco em resultados; Gestão de Pessoas; Gestão de Saúde; Gestão 

do Relacionamento com o Cliente; Gestão do Varejo; Gestão e Governança da 

Tecnologia da Informação; Gestão Empreendedora; Gestão Empresarial;  

Governança Tributária; Logística Empresarial; Mercados Financeiros; Projetos 

Sociais e Políticas Públicas; Seguros e Previdência Privada; Avaliação de Impactos 

Ambientais e Processos de Licenciamento Ambiental;  Sistemas de Gestão 

Integrados da Qualidade, Meio Ambiente, Segurança e Saúde no Trabalho e 

Responsabilidade Social (SGI); Gestão da Segurança de Alimentos; Gerontologia; 

Nutrição Clínica: do home care ao hospital; Cloud Computing; Engenharia da 

Qualidade de Software; Gerenciamento de Projetos - Práticas do Project 

Management Institute (PMI); Gestão e Governança da Tecnologia da Informação; 

Segurança da Informação; Tecnologias e Inovações Web.   

 

5.1.4 Centro Universitário Leonardo da Vinci – UNIASSELVI 

 

Fundada em 1999, a UNIASSELVI, com sede em Indaial-SC, tem a missão de 

ser a melhor solução para a construção da sua própria história. Ao longo de sua 

história, a UNIASSELVI cresceu e se expandiu, acompanhando o crescimento das 

cidades e regiões onde atua. Em 2001, as faculdades da então Associação 

Educacional Leonardo da Vinci (ASSELVI) transformaram-se em Faculdades 

Integradas. Em 2004, a instituição foi elevada ao status de Centro Universitário. Em 

2012, o grupo educacional foi adquirido pela Kroton. Em 2015, os fundos de 

investimentos Vinci Partners e Carlyle, através da Treviso Empreendimentos e 

Participações S/A adquiriam a operação. 

 

Cursos a distância: Administração; Administração Pública; Artes Visuais; 

Biblioteconomia; Ciência Política; Ciências Biológicas; Ciências Contábeis;  Ciências 

https://www.ead.senac.br/pos-graduacao/design-instrucional/
https://www.ead.senac.br/pos-graduacao/docencia-no-ensino-superior/
https://www.ead.senac.br/pos-graduacao/docencia-no-ensino-tecnico/
https://www.ead.senac.br/pos-graduacao/educacao-infantil/
https://www.ead.senac.br/pos-graduacao/gestao-cultural-cultura-desenvolvimento-e-mercado/
https://www.ead.senac.br/pos-graduacao/gestao-escolar/
https://www.ead.senac.br/pos-graduacao/gestao-escolar/
https://www.ead.senac.br/pos-graduacao/gestao-estrategica-em-educacao-a-distancia/
https://www.ead.senac.br/pos-graduacao/tecnologias-na-aprendizagem/
https://www.ead.senac.br/pos-graduacao/tecnologias-na-aprendizagem/
https://www.ead.senac.br/pos-graduacao/gestao-da-seguranca-de-alimentos/
https://www.ead.senac.br/pos-graduacao/gestao-de-negocios-em-servicos-de-alimentacao-foco-em-resultados/
https://www.ead.senac.br/pos-graduacao/gestao-de-negocios-em-servicos-de-alimentacao-foco-em-resultados/
https://www.ead.senac.br/pos-graduacao/controladoria-e-financas/
https://www.ead.senac.br/pos-graduacao/engenharia-da-qualidade-de-software/
https://www.ead.senac.br/pos-graduacao/engenharia-da-qualidade-de-software/
https://www.ead.senac.br/pos-graduacao/gerenciamento-de-projetos-praticas-pmi/
https://www.ead.senac.br/pos-graduacao/gerenciamento-de-projetos-praticas-pmi/
https://www.ead.senac.br/pos-graduacao/gestao-de-marketing/
https://www.ead.senac.br/pos-graduacao/gestao-de-negocios-em-servicos-de-alimentacao-foco-em-resultados/
https://www.ead.senac.br/pos-graduacao/gestao-de-negocios-em-servicos-de-alimentacao-foco-em-resultados/
https://www.ead.senac.br/pos-graduacao/gestao-de-pessoas/
https://www.ead.senac.br/pos-graduacao/gestao-de-saude-pos-graduacao-lato-sensu-ead/
https://www.ead.senac.br/pos-graduacao/gestao-do-relacionamento-com-o-cliente/
https://www.ead.senac.br/pos-graduacao/gestao-do-relacionamento-com-o-cliente/
https://www.ead.senac.br/pos-graduacao/gestao-do-varejo/
https://www.ead.senac.br/pos-graduacao/gestao-e-governanca-da-tecnologia-da-informacao/
https://www.ead.senac.br/pos-graduacao/gestao-e-governanca-da-tecnologia-da-informacao/
https://www.ead.senac.br/pos-graduacao/gestao-empreendedora/
https://www.ead.senac.br/pos-graduacao/gestao-empresarial/
https://www.ead.senac.br/pos-graduacao/governanca-tributaria/
https://www.ead.senac.br/pos-graduacao/logistica-empresarial/
https://www.ead.senac.br/pos-graduacao/mercados-financeiros/
https://www.ead.senac.br/pos-graduacao/projetos-sociais-e-politicas-publicas-pos-graduacao-lato-sensu-ead/
https://www.ead.senac.br/pos-graduacao/projetos-sociais-e-politicas-publicas-pos-graduacao-lato-sensu-ead/
https://www.ead.senac.br/pos-graduacao/seguros-e-previdencia-privada/
https://www.ead.senac.br/pos-graduacao/avaliacao-de-impactos-ambientais-e-processos-de-licenciamento-ambiental/
https://www.ead.senac.br/pos-graduacao/avaliacao-de-impactos-ambientais-e-processos-de-licenciamento-ambiental/
https://www.ead.senac.br/pos-graduacao/sistemas-de-gestao-integrados-da-qualidade-meio-ambiente-seguranca-e-saude-no-trabalho-e-responsabilidade-social-sgi/
https://www.ead.senac.br/pos-graduacao/sistemas-de-gestao-integrados-da-qualidade-meio-ambiente-seguranca-e-saude-no-trabalho-e-responsabilidade-social-sgi/
https://www.ead.senac.br/pos-graduacao/sistemas-de-gestao-integrados-da-qualidade-meio-ambiente-seguranca-e-saude-no-trabalho-e-responsabilidade-social-sgi/
https://www.ead.senac.br/pos-graduacao/gestao-da-seguranca-de-alimentos/
https://www.ead.senac.br/pos-graduacao/gerontologia/
https://www.ead.senac.br/pos-graduacao/nutricao-clinica-do-home-care-ao-hospital/
https://www.ead.senac.br/pos-graduacao/cloud-computing/
https://www.ead.senac.br/pos-graduacao/engenharia-da-qualidade-de-software/
https://www.ead.senac.br/pos-graduacao/engenharia-da-qualidade-de-software/
https://www.ead.senac.br/pos-graduacao/gerenciamento-de-projetos-praticas-pmi/
https://www.ead.senac.br/pos-graduacao/gerenciamento-de-projetos-praticas-pmi/
https://www.ead.senac.br/pos-graduacao/gestao-e-governanca-da-tecnologia-da-informacao/
https://www.ead.senac.br/pos-graduacao/seguranca-da-informacao/
https://www.ead.senac.br/pos-graduacao/tecnologias-e-inovacoes-web/
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Econômicas; Educação Especial; Engenharia Elétrica; Filosofia; Física; 

Gastronomia; Geografia; Gestão Ambiental; Gestão Comercial; Gestão da 

Tecnologia da Informação; Gestão de Produção Industrial; Gestão de Recursos 

Humanos; Gestão do Agronegócio; Gestão Hospitalar; História; Informática; Letras – 

Espanhol; Letras – Inglês; Letras – Português; Logística; Marketing; Matemática; 

Negócios Imobiliários; Pedagogia; Química; Secretariado; Segurança do Trabalho; 

Serviço Social; Sociologia; Teologia; Agronomia; Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas; Big Data e Inteligência Analítica; Biomedicina; Comércio Exterior; 

Comunicação Institucional; Construção de Edifícios; Controle de Obras; Design de 

Interiores; Design de Produto; Educação Especial para Graduados em Pedagogia; 

Educação Física Bachar.; Educação Física Licenc.; Educação Física para 

Licenciados em Educação Física; Educador Social; Engenharia Ambiental e 

Sanitária; Engenharia Civil; Engenharia de Produção; Engenharia Elétrica; 

Engenharia Mecânica; Estética e Imagem Pessoal; Eventos; Fisioterapia; Formação 

Pedagógica em Artes Visuais; Formação Pedagógica em Ciências Biológicas; 

Formação Pedagógica em Filosofia; Formação Pedagógica em Filosofia; Formação 

Pedagógica em Geografia; Formação Pedagógica em História; Formação 

Pedagógica em Informática; Formação Pedagógica em Letras-Português; Formação 

Pedagógica em Matemática; Formação Pedagógica em Pedagogia; Formação 

Pedagógica em Sociologia; Geoprocessamento; Gerontologia; Gestão da Qualidade; 

Gestão de Resíduos de Saúde; Gestão de Saúde Pública; Gestão de Serviços 

Jurídicos, Notariais e de Registro; Gestão de Turismo; Gestão e Empreendedorismo; 

Gestão Financeira; Gestão Portuária; Gestão Pública; Letras - Libras - Bachar.; 

Letras - Libras - Licenc.; Mediação; Nutrição; Processos Gerenciais; Produção 

Cultural; Psicomotricidade; Psicopedagogia; Publicidade e Propaganda; Qualidade 

de Vida na Contemporaneidade; Radiologia; Relações Internacionais; Relações 

Públicas; Saneamento Ambiental; Segunda Licenciatura em Artes Visuais; Segunda 

Licenciatura em Ciências Biológicas; Segunda Licenciatura em Filosofia; Segunda 

Licenciatura em Geografia; Segunda Licenciatura em História, Segunda Licenciatura 

em Informática; Segunda Licenciatura em Letras-Português; Segunda Licenciatura 

em Matemática; Segunda Licenciatura em Pedagogia; Segunda Licenciatura em 

Sociologia; Segurança Pública.  

 

Cursos de pós-graduação lato sensu: mais de 100 opções. 
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5.1.5 Faculdade Católica Paulista – FACAP 

 

A Faculdade Católica Paulista – FACAP, com limite territorial de atuação na 

cidade de Marília, Estado de São Paulo é uma instituição de ensino superior mantida 

pela Associação Educacional Latino Americana, Pessoa Jurídica de Direito Privado. 

A Faculdade Católica Paulista foi credenciada por meio da Portaria MEC nº 739, de 

09 de agosto de 2013 e Parecer CNE/CES nº 305/2012. 

O Polo iniciou suas atividades no município de Mafra no ano de 2019.  

 

Cursos a distância: Administração; Agronegócio; Ciências Contábeis; 

Ciências Econômicas; Gastronomia; Gestão Comercial; Gestão da Qualidade; 

Gestão de Recursos Humanos; Gestão Pública; História; Jornalismo; Logística; 

Marketing; Pedagogia; Processos Gerenciais; Teologia.  

 

Cursos de pós- graduação lato sensu: MBA em Estratégias de Finanças 

Corporativas; MBA em Gestão com Pessoas e Liderança; MBA em Gestão Contábil 

e Finanças Empresariais; MBA em Gestão Estratégica Empresarial; MBA em 

Marketing e Varejo; Administração e Segurança Pública; Administração Pública; 

Gestão da Cadeia de Suprimentos; Gestão de Logística e Operações; Gestão de 

Negócios Imobiliários; Gestão Integrada De Marketing; Secretariado Executivo; 

Alfabetização E Letramento; Atendimento Escolar Especializado – AEE; 

Compreensão de Textos e Língua Espanhola; Docência no Ensino Superior; 

Educação Ambiental; Educação e Jovens E Adultos – EJA; Ed. Especial com Ênfase 

em Deficiência Auditiva; Ed. Ênf. em Defici. Intelect. Física e Psicomotora; Educação 

Especial e Psicomotricidade; Metodologia do Ensino da Física; Metodologia do 

Ensino da Matemática; Ed. Ênf. Deficiência Visual, Audit. e Surdocegueira; 

Educação Especial com Ênfase em Transtornos Globais de   Desenvolvimento (Tgd) 

e Altas Habilidades; Educação Profissional e Tecnológica; Ensino Religioso; Gestão 

das Políticas Sociais; Gestão de Projetos Sociais; Gestão Escolar; Inspeção Escolar; 

Libras; Língua Portuguesa; Língua Portuguesa: Redação e Oratória; Literatura 

Brasileira; Literatura Contemporânea; Literatura em Língua Inglesa; Literatura 

Portuguesa; Metodologia do Ensino da Matemática e da Física; Metodologia do 

Ensino de Filosofia e Sociologia; Metodologia do Ensino de Arte; Metodologia do 

Ensino de Geografia; Metodologia do Ensino de História; Metodologia do Ensino de 
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História E Geografia; Metodologia do Ensino de Língua Espanhola; Metodologia do 

Ensino de Língua Inglesa; Pedagogia Empresarial e Ed. Corporativa; 

Psicopedagogia Com Ênf. em Educação Especial; Psicopedagogia Institucional; 

Tecnologias e Educação a Distância. 
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6 ECONOMIA 

 

Mafra é destaque no contexto regional na agricultura em função da produção 

e da produtividade em suas culturas, decorrente da grande área territorial que o 

município possui, e à fertilidade do solo. A maior produção ocorre com as culturas de 

soja, milho, feijão, trigo, cevada e fumo. Se destaca também a produção do mel, cuja 

qualidade é reconhecida internacionalmente.  

Na pecuária, o destaque é nas áreas de avicultura, suinocultura e 

bovinocultura leiteira. A silvicultura também é expressiva no município, sobretudo 

nas últimas décadas, contribuindo com matéria-prima para a indústria madeireira, 

diminuindo assim a pressão pela exploração de áreas de mata nativa. 

Quando considerada a indústria instalada no município, verifica-se um parque 

industrial diversificado, sendo a de maior importância a indústria madeireira. Além 

desta, há indústrias no setor cerâmico (revestimentos), curtumes, têxtil, metalúrgica, 

minerais não metálicos e alimentícia. 

Com relação ao comércio e serviços, Mafra tem uma estrutura relevante aos 

interesses e necessidades da sociedade local e regional, como o comércio varejista 

e a prestação de serviços, sobretudo nos serviços públicos, o qual possui muitos 

representantes de órgãos do governo federal (Receita Federal, Ministério Público 

Federal, Justiça Federal, Polícia Rodoviária Federal, INSS, DNIT entre outros) e 

estadual (receita Estadual, Regionais de Secretaria de Estado, FATMA, CIDASC, 

Varas da Justiça (Civil, Criminal e do Trabalho), CELESC, CASAN entre outros). 

Em Mafra existem também sete agências bancárias (CAIXA, Banco do Brasil, 

Bradesco, Itaú, SICOOB Credinorte, SICOOB Crediplanalto, UNICRED, Cresol e 

CIVIA) que prestam os mais diversos serviços na área financeira. Além destes 

bancos, Mafra foi um dos primeiros municípios do país a receber uma Agência do 

Banco Nacional da Agricultura Familiar (BNAF), que tem como objetivo facilitar o 

acesso ao pequeno produtor rural à tecnologia no uso de sementes e mudas, à 

qualificação do plantel pecuário, além de repasse de informações para o 

gerenciamento de pequenas propriedades. 

O Gráfico 12 mostra a evolução histórica do Produto Interno Bruto (PIB) de 

Mafra do ano de 1999 a 2016. 
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Gráfico 12 – Evolução histórica do PIB de Mafra (R$) 

 
Fonte: IBGE (2018) 

 

O Gráfico 13 indica que as áreas de comércio e serviços são as mais 

significativas na composição do PIB do município, representando 43,9% no ano de 

2016. A tendência nesse segmento é se consolidar como alavanca de 

desenvolvimento econômico do município em função da intensificação e ampliação 

da complexidade dos serviços que se desenvolvem em Mafra, especialmente os 

ligados às áreas da saúde e de tecnologia da informação, vinculados a inovação. 

 

Gráfico 13 – Componentes do PIB por área (%) 

 
Fonte: IBGE (2018) 
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Para efeito de comparação, verifica-se que o PIB per capita de Mafra está 

abaixo da média nacional conforme demonstrado no Gráfico 14. Em 2016 o PIB per 

capita de Mafra era da ordem de R$ 26.121,34. No estado de Santa Catarina, Mafra 

possui a 166 posição em relação aos 295 municípios catarinenses, e no país ocupa 

a 1.401 posição em relação aos 5.570 municípios brasileiros. 

 

Gráfico 14 – Comparação PIB per capita Mafra com o PIB per capita nacional (R$) 

 
Fonte: IBGE (2018) 

 

O Gráfico 15 demonstra a evolução em percentual do PIB de Mafra, sem 

considerar a inflação no período. 

 

Gráfico 15 – Evolução do PIB de Mafra (%) 

 
Fonte: IBGE (2018) 
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Gráfico 16 – PIB em 2015 dos municípios da AMPLANORTE (R$ mil) 

 
Fonte: FECAM (2019). 

 

6.1 EMPREGO E RENDA 

 

Tabela 3 – Emprego por Setor - Santa Catarina  

IBGE Setor 2015 2016 2017 

Extrativa Mineral 7.406 7.188 6.744 

Indústria de Transformação 648.132 629.396 644.635 

Serviços Ind. de Utilidade Pública 20.478 20.188 20.173 

Construção Civil  95.747 83.580 82.133 

Comércio 444.698 441.059 446.664 

Serviços 699.143 687.737 701.328 

Administração Pública 254.804 255.580 263.153 

Agropecuária, Extração Vegetal, Caça e Pesca 43.884 43.195 40.908 

Total 2.214.292 2.167.923 2.205.738 

Fonte: Ministério do Trabalho (2017) - http://bi.mte.gov.br/bgcaged/caged_anuario_rais/anuario.htm 
(2018). 

 

Quadro 12 - Trabalho e rendimento – Mafra-SC 

Salário formal dos trabalhadores formais (2017) 2,3 salários mínimos 

Pessoal ocupado (2017) 15.073 pessoas 

População ocupada (2017) 27% 

Percentual da população com rendimento nominal mensal de até ½ 

salário mínimo (2010) 

30,2% 

Fonte: IBGE (2018) 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

Mafra em dados socioeconômicos: 2019-2020 (ISBN: 978-85-63671-90-5) 

Gráfico 17 – Saldo de Empregos e Empresas de Mafra-SC – 2018 

 
Fonte: Ministério do trabalho e Emprego (2018). 

 

a. BALANÇA COMERCIAL 

 

Em relação a balança comercial do estado de Santa Catarina, Mafra ocupa a 

39.ª posição no ranking catarinense nas exportações e 25.ª posição nas importações 

de produtos. Quando se considera o país, Mafra ocupa a 593.ª posição no ranking 

brasileiro nas exportações e 276.ª posição nas importações de produtos (SECEX, 

2017). 

O Quadro 13 demonstra os valores da balança comercial de Mafra. 

 

Quadro 13 – Balança Comercial de Mafra-SC (US$ milhões) 

EXPORTAÇÕES 

US$ 35,62 milhões 
Principais países parceiros: Estados Unidos, Hong Kong, 
Países Baixos (Holanda), Itália, Coréia do Sul, Argentina, 
Canadá, Portugal, México 

IMPORTAÇÕES 

US$ 44,38 milhões 
Principais países parceiros: China, Israel, Rússia, Alemanha, 
Espanha, Egito, Argélia, Catar, Estados Unidos, Marrocos, 
Arábia Saudita 

Saldo US$ -8,76 milhões 

Fonte: Ministério do Desenvolvimento - Secretaria de Comércio Exterior (2018) 

 

Os principais produtos exportados são: couros preparados após curtimenta ou 

após secagem, madeira contraplacada ou compensada, outros móveis e suas 

partes, obras de carpintaria para construções, outras obras de madeira, pneumáticos 

de borracha, recauchutados ou usados, painéis de partículas e painéis semelhantes 

de madeira ou de outras matérias lenhosas. 
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Com relação aos produtos importados destacam-se: adubos químicos, 

máquinas mecânicos, trigo e mistura de trigo com centeio, máquinas e aparelhos 

para soldar elétricos ou a laser, extratos tanantes de origem vegetal, instrumentos 

aparelhos e máquinas de medida ou controle, máquinas e ferramentas para 

trabalhar madeira, cortiça, osso, borracha endurecida. 

 

b. SETOR AGROPECUÁRIO 

 

Gráfico 18 – Área plantada de Mafra-SC 

 
Fonte: AMPLANORTE (2018) 

 

Quadro 14 – Perfil da pecuária municipal de Mafra-SC 

Número de 
animais 

(cabeças) 
Mafra Santa Catarina Brasil 

% relativo ao 
Rebanho 

Catarinense 

% relativo 
ao Rebanho 

Brasileiro 

Bovinos 23.580 3.725.827 171.858.168 0,633 0,014 

Bubalinos 16 11.016 948.103 0,145 0,002 

Caprinos 149 23.590 8.254.561 0,632 0,002 

Equinos 802 68.603 4.218.896 1,169 0,019 

Ovinos 4.901 221.509 13.770.906 2,213 0,036 

Codornas 92 1.161.071 14.843.741 0,008 0,001 

Galináceos 2.578.389 168.819.747 1.453.644.824 1,527 0,177 

Suínos 41.890 8.442.850 39.176.271 0,496 0,107 

Fonte: Pesquisa da Pecuária Municipal/ IBGE Censo Agropecuário (Dados de 2017). 
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Quadro 15 – Produção de origem animal, por tipo de produto em proporção de 1000 litros, dúzias ou 
quilos 

Local Leite 
Ovos de 

galinha 

Ovos de 

codorna 

Mel de 

abelha 
Lã 

Brasil 33.490.810 4.245.284 290.820 41.594.020 9.367.451 

Santa Catarina 2.979.863 260.784 25.011 4.249.531 166.581 

Mafra  10.810 2.824 1 65.000 3.212 

Fonte: Pesquisa da Pecuária Municipal/ IBGE Censo Agropecuário (Dados de 2017). 

 

Quadro 16 – Produção da aquicultura, por tipo de produto em quilogramas 

Local Carpa Tilápia Outros peixes 

Brasil 18.874.829 283.249.263 2.773.824 

Santa Catarina 5.810.484 24.155.419 927.500 

Mafra 18.000 38.000 12.000 

Fonte: Pesquisa da Pecuária Municipal/ IBGE Censo Agropecuário (Dados de 2017). 

 

c. INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE 

 

Quadro 17 – Atendimento saneamento básico  

ELEMENTO  PERCENTUAL  

Taxa de urbanização em vias públicas 21,2% 

Taxa de arborização em vias públicas 60,2% 

População em domicílios com água encanada 95,52% 

População em domicílios com energia elétrica 99,68% 

População em domicílios com água encanada e com banheiro 96,41% 

População em domicílio com coleta de lixo 96,73% 

Taxa de esgotamento sanitário adequado 74,9% 

Fonte: IBGE (2010). 

 

O município de Mafra é um importante entroncamento rodoferroviário na 

região, servida pela BR 116, BR 280 e a ferrovia da Rumo, antiga RFFSA. Há um 

aeroporto de administração municipal no Bairro do Faxinal, denominado de 

Aeroporto Hugo Werner. 
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Quadro 18 – Acesso rodoviário, ferroviário e frota - Mafra-SC 

RODOVIAS 

 Rodovia Situação Conexões Concessionária 

BR-116 Federal Pavimentada Rio Negro, Três Barras Autopista Planalto 
Sul 

BR-280 Estadual Pavimentada Rio Negrinho, Canoinhas ---- 

FERROVIAS 

 Transporte Conexões Concessionária 

Tronco Principal 
Sul 

Carga Ponta Grossa (PR) – Mafra (SC) – Lages 
(SC) 

Rumo Logística 

Linha do São 
Francisco 

Carga Mafra (SC) – Porto de São Francisco do Sul 
(SC) 

Rumo Logística 

FROTA DE VEÍCULOS (2016) 

Frota total Automóvel Caminhão Motocicleta Ônibus 
Demais 

Categorias 

37.203 20.835 1.504 6.940 149 7.775 

 

Quadro 19 – Distância de Mafra-SC de aeroportos e portos 

Aeroporto Distância 

(km) 
Porto Distância 

(km) 

Aero. Int. Afonso Pena (Curitiba/PR) 118 São Francisco do Sul (SC) 186 

Aero. Int. Ministro Victor Konder 

(Navegantes/SC) 
214 Paranaguá (PR) 195 

Aero. Int. Hercílio Luz (Florianópolis/SC) 315 Itajaí (SC) 218 

Aero. de São Paulo (Congonhas/SP) 519 Santos (SP) 521 

Aero. Int. São Paulo (Guarulhos/SP) 554 Rio Grande (RS) 895 

Aero. Int. Salgado Filho (Porto 

Alegre/RS) 
579 Rio de Janeiro (RJ) 966 

Aero. Int. Foz do Iguaçu (Foz do 

Iguaçu/PR) 
676 Vitória (ES) 1.474 

Aero. Int. Antônio Carlos Jobim (Rio de 

Janeiro/RJ) 
962 Aratu (BA) 2.526 

Aero. Santos Dumont (Rio de 

Janeiro/RJ 
969 Salvador (BA) 2.554 

Aero. Int. Tancredo Neves (Belo 

Horizonte/MG) 
1.149 Manaus (AM) 4.176 
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Quadro 20 – Distância de Mafra-SC de Capitais Brasileiras 

MUNICÍPIO 
Distância em 

Km 
MUNICÍPIO 

Distância em 

Km 

Curitiba (Sul/PR) 115 Belém (Norte/PA) 3.432 

Florianópolis (Sul/SC) 309 Porto Velho (Norte/RO) 3.250 

Porto Alegre (Sul/RS) 586 Boa Vista (Norte/RR) 4.960 

São Paulo (Sudeste/SP) 518 Palmas (Norte/TO) 2.098 

Rio de Janeiro (Sudeste/RJ) 999 Rio Branco (Norte/AC) 3.795 

Vitória (Sudeste/ES) 1.503 Maceió (Nordeste/AL) 3.005 

Belo Horizonte (Sudeste/MG) 1.117 Salvador (Nordeste/BA) 2.553 

Campo Grande (Centro 

Oeste/MS) 
1.076 

Fortaleza (Nordeste/CE) 3.587 

São Luis (Nordeste/MA) 3.294 

Cuiabá (Centro Oeste/MT) 1.767 João Pessoa (Nordeste/PB) 3.348 

Goiânia (Centro Oeste/GO) 1.425 Recife (Nordeste/PE) 3.230 

Brasília (Centro Oeste/DF) 1.505 Teresina (Nordeste/PI) 3.158 

Macapá (Norte/AP) 3.969 Natal (Nordeste/RN) 3.517 

Manaus (Norte/AM) 4.292 Aracaju (Nordeste/SE) 2.748 

 

d. INFORMAÇÕES GERAIS 

 

Tabela 4 – Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) 

Mês 2016 2017 2018 

Janeiro 1,14 0,64 0,76 

Fevereiro 1,29 0,08 0,07 

Março 0,51 0,01 0,64 

Abril 0,33 1,10 0,57 

Maio  0,82 -0,93 1,38 

Junho  1,69 -0,67 1,87 

Julho  0,18 -0,72 0,51 

Agosto 0,15 0,10 0,70 

Setembro 0,20 0,47 1,52 

Outubro 0,16 0,20 0,89 

Novembro -0,03 0,52 -0,49 

Dezembro 0,54 0,89 -1,08 

Legenda: índice do mês em % 
Fonte: Fundação Getúlio Vargas (FGV) (2019). 
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Tabela 5 – Histórico da evolução do preço do Dólar (US$) no Brasil 

Meses 
2015 2016 2017 2018 

Compra Venda Compra Venda Compra Venda Compra Venda 

Janeiro 2,634 2,634 4,051 4,052 3,196 3,210 3,210 3,216 

Fevereiro 2,816 2,817 3,973 3,974 3,103 3,104 3,241 3,242 

Março 3,139 3,140 3,703 3,704 3,127 3,128 3,279 3,279 

Abril 3,043 3,043 3,565 3,565 3,135 3,136 3,410 3,410 

Maio 3,061 3,062 3,538 3,539 3,208 3,209 3,642 3,642 

Junho 3,111 3,112 3,423 3,424 3,294 3,295 3,772 3,773 

Julho 3,223 3,223 3,274 3,275 3,205 3,206 3,828 3,828 

Agosto 3,514 3,514 3,209 3,210 3,150 3,150 3,929 3,929 

Setembro 3,906 3,906 3,255 3,256 3,134 3,135 4,118 4,118 

Outubro 3,880 3,880 3,185 3,186 3,190 3,191 3,758 3,758 

Novembro 3,776 3,776 3,341 3,342 3,258 3,259 3,786 3,786 

Dezembro 3,870 3,871 3,352 3,352 3,291 3,292 3,883 3,884 

Fonte: Médias calculadas pela ACI-NH/CB/EV – Setor de Estatística. Base de Cálculo: Cotação diária 
do Dólar (fechamento), divulgada pelo Banco Central do Brasil, na razão do número de dias 
divulgados mensalmente. (2019). 

 

Tabela 6 – Valor médio do Custo Unitário Básico (CUB/m2) para área residencial em Santa Catarina 

Meses 

2016 2017 2018 

CUB médio 

(R$) 

Variação 

(%) 

CUB médio 

(R$) 

Variação 

(%) 

CUB médio 

(R$) 

Variação 

(%) 

Janeiro 1.555,98 0,20 1.646,19 0,10 1.747,12 0,17 

Fevereiro 1.558,16 0,14 1.650,73 0,28 1.749,71 0,15 

Março 1.561,56 0,22 1.652,81 0,13 1.753,61 0,22 

Abril 1.562,99 0,09 1.655,17 0,14 1.759,56 0,34 

Maio 1.565,77 0,18 1.657,02 0,11 1.763,61 0,23 

Junho 1.613,43 3,04 1.697,00 2,41 1.772,27 0,49 

Julho 1.629,31 0,98 1.720,12 1,36 1.797,94 1,45 

Agosto 1.631,74 0,15 1.730,33 0,59 1.805,05 0,40 

Setembro 1.634,28 0,16 1.731,72 0,08 1.817,09 0,67 

Outubro 1.636,64 0,14 1.736,01 0,25 1.821,41 0,24 

Novembro 1.639,37 0,17 1.739,92 0,23 1.825,53 0,23 

Dezembro 1.644,49 0,31 1.774,20 0,25 1.828,25 0,15 

Fonte: Sindicado da Indústria da Construção e de Artefatos de Concretos Armado do Oeste – 
SINDUSCON (2019). 
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7 TURISMO E CULTURA 

 

O município de Mafra tem opções de cultura e turismo, além de um potencial 

a ser explorado. Conta também com rede hoteleira, que apoia as iniciativas culturais 

e turísticas.  

 

Ponte Metálica Dr. Denis Assis Henning 

 

Construída em Louvain, Bélgica, pelo estaleiro Compagnie Dyleet Baccalan, 

foi entregue em 22 de novembro de 1896, no governo de José Pereira dos Santos 

Andrade (quando ainda pertencente ao Estado do Paraná), sendo considerada uma 

obra fundamental para integração e desenvolvimento das duas margens do rio, e 

que viriam a se tornar os municípios de Mafra e Rio Negro. As medidas da ponte são 

71,46m de comprimento, 7,00 de largura e 8,10m de altura, o que corresponde 

aproximadamente a largura do rio, sendo completada com blocos de pedras que 

formam as cabeceiras da ponte.  

Reza a lenda que a ponte que foi enviada para Rio Negro foi trocada no seu 

embarque, por outra ponte (mais curta) que seguiria para o continente africano para 

um rio homônimo. Entretanto a pesquisa de Marc Storms no Arquivo Público do 

Paraná desvendou o mistério, pois ele encontrou um pedido de orçamento que 

menciona "uma ponte de superestructura metalica de setenta metros de vão livre e 

sete de largura" apresentado ao Sr. Dr. Francisco Xavier da Silva, Governador do 

Estado do Paraná, pelo Dr. João Baptista da Costa Carvalho Filho, Secretário de 

Obras Públicas e Colonização, em 28 de Outubro de 1895". Assim podemos concluir 

que para a Bélgica foram enviadas medidas erradas. 

 

Figura 5 – Relatório sobre a construção da Ponte do Rio Negro 

 
Fonte: Recorte da página 13 do relatório apresentado ao Sr. Dr. Francisco Xavier da Silva, 
governador do Estado do Paraná na época. 
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Figura 6 – Construção da Ponte sobre o Rio Negro - 1896 

 
 

Centro Paleontológico da UnC 

 

O CENPÁLEO (abreviatura de Centro Paleontológico da Universidade do 

Contestado) foi fundado em 1997 por iniciativa do então Diretor Presidente da 

Universidade do Contestado, Prof°. Msc. Mário Fritsch. Foi idealizado pelo Prof.° Dr. 

Oscar Rösler, seu primeiro coordenador.  

O Museu da Terra e da Vida é um museu de história natural, um dos poucos 

presentes no território Nacional. Sua exposição mostra a história do planeta Terra e 

do universo, desde sua formação até os dias atuais, com fósseis, minerais, rochas, 

artefatos arqueológicos e representantes de animais atuais. 

Composto pelas salas temáticas: Sala do Universo; Sala da Terra; Sala da 

Vida Antiga; Sala dos Grandes Répteis, Ala Victor Dequech: Sala Os Últimos 

Grandes Répteis e Sala da Vida Atual, conta com mais de 60 expositores onde 

pode-se observar fósseis, estruturas geológicas, minerais, dinossauros, 

pterossauros, animais atuais taxidermizados dentre outros atrativos, que contam a 

história da vida em nosso planeta e suas interações, extinções e evoluções. 

O CENPÁLEO é um centro de pesquisas em paleontologia da região Norte de 

Santa Catarina e tem por objetivo salvaguardar o patrimônio paleontológico e 

Arqueológico de forma geral, promover a pesquisa e a divulgação do conhecimento 

científico Paleoarqueológico, enfatizando o material proveniente do planalto Norte 

Catarinense. 
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Mantido pela Universidade do Contestado, o CENPÁLEO está situado no 

campus Mafra, e é composto por Reserva Técnica (Acervo/Coleção Científica), 

Laboratórios e Setor Administrativo. O Museu da Terra e da Vida constitui a parte 

expositiva do CENPÁLEO. Trata-se de museu de história natural com foco no 

patrimônio fóssil brasileiro, em especial do norte catarinense; promove também 

atendimentos de visita no museu e saídas a campo, visando integrar a sociedade 

com o meio científico-acadêmico. 

 

Figura 7 – Sala dos Grandes Répteis, Museu da Terra e da Vida/CENPALEO 

 
Fonte: Dados internos do Cenpáleo (2019). 

 

Maquetes da Guerra do Contestado 

 

São seis módulos, com aproximadamente 1m² cada, ricos em detalhes, com 

personagens, construções e relevo confeccionados em palha de milho e madeira, e 

que retratam os principais conflitos da Guerra do Contestado. Essa obra foi 

projetada e desenvolvida pelo saudoso artesão Meinrad Horn, imigrante alemão com 

uma fantástica história de aventura durante sua vinda ao Brasil. 

Em 2019 estes módulos estão expostos no CEMMA, maior colégio mantido 

pelo município. 
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Figura 8 – Representação Guerra do Contestado 

 
Obs.: Detalhe de um dos módulos. 

 

Grupo Folclórico Vesná 

 

A imigração de ucranianos para o Brasil começou efetivamente nos anos de 

1895-96, e até 1920 cerca de 50.000 Ucranianos haviam migrado principalmente 

para o Paraná (80%), Santa Catarina, São Paulo e Pernambuco, trazendo sua 

cultura que até hoje reflete-se no cotidiano dessas regiões. Em 1985, O Grupo 

Folclórico Ucraniano Vesná - cujo nome significa "Primavera" -, nascia em Mafra por 

iniciativa do padre José Waurek e jovens descendentes da 4ª e 5ª geração dos 

primeiros imigrantes ucranianos. Com a intenção de preservar, divulgar e manter 

viva a cultura, os fundadores deram continuidade ao movimento étnico e ao resgate 

das tradições, através da dança. 

A sua primeira apresentação ocorreu no salão da igreja ucraniana, em 28 de 

maio de 1988, em comemoração ao mês das mães, contando com a presença da 

comunidade ucraniana. Foram realizadas apresentações em diversos municípios de 

Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, mostrando a força e a alegria desta 

etnia. 
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Figura 9 – Grupo Folclórico Vesná. 

 
Fonte: Secretaria de Educação e Cultura 

 

7.1 TURISMO RELIGIOSO 

 

Festas Religiosas 

 

Diversas festas religiosas acontecem no município de Mafra, muitas delas na 

área rural.  

 

- Festa de São José: realizada no mês de março em comemoração ao 

padroeiro do município, conta com procissão, bingo, apresentação de corais de 

igrejas e amplo serviço gastronômico.  

 

- Festa em Comemoração a Nossa Senhora Aparecida: realizada no dia 12 

de outubro na Igreja nossa Senhora Aparecida em comemoração a sua padroeira 

que conta com queima de fogos, procissão de fiéis, bingo, música e amplo serviço 

gastronômico. 

 

Dados da Secretaria de Educação e Cultura da cidade de Mafra / SC. 
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Igrejas Centenárias 

 

Nas comunidades do meio rural do município de Mafra localizam-se igrejas de 

madeira, muitas delas centenárias.  O município apresenta potencial para 

desenvolver um circuito religioso, incluindo visitação a esse patrimônio cultural 

religioso. 

 

Dados da Secretaria de Educação e Cultura da cidade de Mafra / SC. 

 

Figura 10 – Igreja Santo Antônio – Bituvinha, Mafra-SC 

 
Fonte: Secretaria de Educação e Cultura 

 

Figura 11 – Igreja Ucraniana de Mafra-SC 

 
Fonte: Secretaria de Educação e Cultura 
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Cruz de São João Maria 

 

Em 1851, quando Mafra ainda pertencia ao município de Rio Negro, surgiu 

um homem milagreiro chamado monge João Maria, um profeta dotado de muita fé. 

João Maria passou a dedicar-se às rezas, batizava e promovia curas. A pedido do 

monge, foram erguidas dezenove cruzes de madeira, iniciando na porta da Capela e 

seguindo em linha reta até a margem do rio Negro. Entre todas as cruzes fixadas, 

restou somente uma, que se encontra na capela da Praça Hercílio Luz. Esta cruz foi 

fixada no dia 30 de junho de 1851 e até os dias atuais é cultuada como um santuário 

de devoção, que em 1926 ganhou uma capelinha para a sua proteção (Fonte: Livro 

"Mafra 90 Anos de História" de Marina Medeiros). 

 

Figura 12 – Cruz do Monge João Maria na Praça Hercílio Luz em Mafra-SC 

 
Fonte: Secretaria de Educação e Cultura 
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7.2 ECOTURISMO 

 

Empreendimentos particulares oferecem opções de contato com a natureza.  

 

- Recanto Machado: localizado na comunidade de Campo da Lança, a 

propriedade dispões de passeios de cavalo, torneio de laço, trilhas para caminhadas 

e estrutura para refeições (com agendamento prévio). 

 

Figura 13 – Recanto Machado 

 
Fonte: Secretaria de Educação e Cultura 

 

- Sítio Trigêmeos: localizado na comunidade de Butiá do Bráz, a propriedade 

conta com trilhas para caminhadas, cultivos de parreirais, fabricação e venda de 

vinho, suco e geleias artesanais. O local também dispõe de completo serviço 

gastronômico. 

 

Figura 14 – Sítio Trigêmeos 

 
Fonte: Secretaria de Educação e Cultura 
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- Pesque pague Paraíso: Localizado em Augusta Vitória, ambiente com 

amplo espaço natural. Possui tanques para pesca, churrasqueiras, lanchonete e 

campo para prática esportiva. 

 

Figura 15 – Pesque e Pague Paraíso 

 
Fonte: Secretaria de Educação e Cultura 

 

7.3 PRINCIPAIS EVENTOS 

 

- Heimfest: festa típica alemã, resgata a cultura germânica pelas danças e 

comidas típicas. A festa acontece na primeira quinzena de março no Lar dos 

Velhinhos "São Francisco de Assis". 

 

- Corrida Rùstica "Wilson Buch": realizada todo ano no dia 1° de maio, 

conta com várias categorias, atraindo atletas de toda região do planalto norte 

catarinense e de outras regiões. 

 

- Festa de Santo Antônio: tradicional Festa Junina, reúne a comunidade 

riomafrense, com venda de comidas tradicionais e apresentações de danças 

folclóricas. A festa acontece na primeira quinzena de junho, na Escola de Educação 

Básica "Santo Antônio". 

 

- Festa de São Cristóvão: ocorre na primeira quinzena de julho com 

procissão e benção aos motoristas, seguindo a tradicional festa, em comemoração 

ao padroeiro dos motoristas e patrono dos colonos. 
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- Festa das Etnias: realizada em 08 de setembro em comemoração ao 

aniversário do município e apresenta shows nacionais e locais, exposições, danças 

e comidas típicas. 

 

Dados da Secretaria de Educação e Cultura da cidade de Mafra / SC. 
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8 INSTITUIÇÕES PÚBLICAS NO MUNICÍPIO 

 

8.1 COMPANHIA INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA DE SANTA 

CATARINA (CIDASC) 

 

Trata-se de uma empresa pública vinculada à Secretaria de Estado da 

Agricultura e da Pesca, responsável pela sanidade animal e vegetal no estado de 

Santa Catarina. No Estado catarinense, é função da CIDASC a execução de ações 

para manter e elevar o padrão sanitário do rebanho, para valorizar o comércio dos 

produtos no mercado nacional e internacional e para preservar a saúde pública. No 

departamento regional de Mafra as ações são: defesa sanitária animal e vegetal; 

serviço de inspeção estadual, fiscalização de trânsito em fronteiras; apoio 

laboratorial e educação sanitária. 

A CIDASC tem como missão “Executar ações de sanidade animal e vegetal, 

preservar a saúde pública, promover o agronegócio e o desenvolvimento sustentável 

de Santa Catarina” com a seguinte visão “Ser reconhecida como referência e 

excelência em sanidade agropecuária”. 

Departamento Regional de Mafra 

Fone: (47) 3647-0197 

E-mail: mafra@cidasc.sc.gov.br 

Site: www.cidasc.sc.gov.br 

 

8.2 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA 

CATARINA (EPAGRI) 

 

A EPAGRI é uma empresa pública Catarinense, criada em 1991 e vinculada à 

Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca. Desenvolve atividades nas áreas de 

pesquisa e extensão rural e pesqueira. Tem como missão “Conhecimento, 

tecnologia e extensão para o desenvolvimento sustentável do meio rural, em 

benefício da sociedade” e como visão “Ser reconhecida nos cenários estadual e 

nacional como modelo de excelência em pesquisa agropecuária, extensão rural e 

gestão”. Os objetivos da empresa incluem: promover a preservação, recuperação, 

conservação e utilização sustentável dos recursos naturais; buscar a competividade 

da agricultura catarinense frente a mercados globalizados, adequando os produtos 

http://www.cidasc.sc.gov.br/
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às exigências dos consumidores e promover a melhoria da qualidade de vida do 

meio rural e pesqueiro. 

Gerência Regional de Mafra 

Telefone: (47) 3647-0359 

e-mail: grma@epagri.sc.gov.br 

site: www.epagri.sc.gov.br 

 

8.3 COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO (CASAN) 

 

A CASAN foi criada em 1970 e é uma empresa pública de economia mista e 

de capital aberto, que atua como concessionária do setor de saneamento. Tem 

como “Fornecer água tratada, coletar e tratar esgotos sanitários, promovendo saúde, 

conforto, qualidade de vida e desenvolvimento sustentável". 

A companhia atua em 194 municípios catarinenses por meio de contratos de 

programas e também de convênios, que são os instrumentos legais firmados com as 

prefeituras e concedem à Companhia o direito de prestar os serviços de gestão, 

operação e manutenção de sistemas de abastecimento de água, de coleta e de 

tratamento de esgoto. 

 

Tabela 7 – Dados do abastecimento de Mafra-SC – 2019 

Fator Indicativo 

População Total 
56.017 habitantes (Estimativa de acordo com 

IBGE, 2018) 

População Atendida 52.102 habitantes 

Consumo per capita 111 l/habitantes dia 

Vazão do sistema 152 litros/s 

Período de Funcionamento Mensal da ETA 683 h/mês 

Período de Funcionamento Diário da ETA 22h/dia 

Consumo atual de água 
O consumo per capita é de 236 litros/habitantes 

dia, considerando o volume captado. 

Consumo médio diário 67 litros/s 

Consumo máximo diário 80 litros/s 

Índice de hidrometração 99,98% 

Índice de perdas totais 52,06% 

Fonte: Casan (2019). - Unidade de Mafra  

 

8.4 INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE SANTA CATARINA (IMA) 

 

O Instituto do Meio Ambiente é o órgão ambiental estadual do Governo de 

Santa Catarina. Possui sede administrativa em Florianópolis e 16 Gerências 

mailto:grma@epagri.sc.gov.br
http://www.epagri.sc.gov.br/
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Regionais distribuídas no Estado. Criado em 2017, em substituição à Fatma, 

Fundação do Meio Ambiente que atuou por 42 anos, o IMA tem como missão maior 

garantir a preservação dos recursos naturais do estado por meio:  

 Da gestão de 10 Unidades de Conservação Estaduais, onde a natureza 

original é preservada e pesquisada; 

 Da Fiscalização, que atua para evitar que recursos naturais como florestas, 

animais selvagens, rios e todo tipo de mananciais de água, dunas, areia e 

argila, entre outros, sejam degradados ou explorados até a extinção; 

 Do Licenciamento Ambiental, que garante a conformidade de obras - como 

rodovias, usinas hidrelétricas, redes de transmissão de energia, gasodutos e 

oleodutos, estações de tratamento de água, esgoto e efluentes industriais, 

condomínios, loteamentos e empreendimentos turístico-imobiliários - com as 

legislações ambientais federal, estadual e municipal; 

 Do Programa de Prevenção e Atendimento a Acidentes com Cargas 

Perigosas que, em conjunto com a Defesa Civil de Santa Catarina, fiscaliza 

o transporte de produtos tóxicos pelo estado, atende com equipe técnica 

especializada os acidentes com este tipo de carga, evitando danos maiores 

ao meio ambiente e às comunidades envolvidas, e ainda habilita os 

motoristas destes veículos a agir com segurança no transporte e nos casos 

de acidentes; 

 Do Geoprocessamento que permite conhecer as características e monitorar 

o meio ambiente por meio do levantamento e processamento de 

informações sobre o território catarinense (tipos de rocha, solos, relevo, 

recursos hídricos e cobertura vegetal) obtidas através de imagens de 

satélite. Isso inclui o acompanhamento de invasões de áreas de 

preservação, desmatamentos e derramamentos de óleo no mar; 

 De Estudos e Pesquisas Ambientais, em que biólogos, geólogos, geógrafos 

e outros especialistas desenvolvem pesquisas sobre as condições originais 

e atuais da flora e fauna catarinenses, tornando-as de conhecimento público 

por meio de publicações técnicas distribuídas a cientistas da área, 

instituições ambientais de todo país, bibliotecas, prefeituras, escolas e 

organizações da sociedade civil.; 
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 Da pesquisa da Balneabilidade, um monitoramento da qualidade das águas 

do mar para o banho humano que o Instituto realiza desde 1976 em todo 

litoral catarinense, semanalmente durante a temporada de Verão e 

mensalmente durante o resto do ano. Seguindo critérios da Resolução 

Conama (Conselho Nacional do Meio Ambiente), os técnicos avaliam os 

pontos que mais suscetíveis à poluição e o IMA disponibiliza boletins com os 

resultados à imprensa, prefeituras do litoral, população e turistas. 

 

Gerência Regional de Mafra 

Fone: (047) 3647-0400  

E-mail: mafra@ima.sc.gov.br  
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