
Pesquisas em Geociências
http://seer.ufrgs.br/PesquisasemGeociencias

Publicado por

Instituto de Geociências

Informações Adicionais 
Email: pesquisas@ufrgs.br

Políticas: http://seer.ufrgs.br/PesquisasemGeociencias/about/editorialPolicies#openAccessPolicy
Submissão: http://seer.ufrgs.br/PesquisasemGeociencias/about/submissions#onlineSubmissions

Diretrizes: http://seer.ufrgs.br/PesquisasemGeociencias/about/submissions#authorGuidelines

Data de publicação - maio/ago., 2002.
Instituto de Geociências, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil

Gerenciamento Costeiro e os Estudos do Quaternário no Estado de São Paulo, Brasil
Martinus Filet, Celia Regina de Gouveia Souza, Ana Fernandes Xavier, Elisabete C. 
Gasparello Büschel, Marília Britto Rodrigues de Moraes, Antonio Eduardo Poleti

Pesquisas em Geociências, 28 (2): 475-486, maio/ago., 2002.

Versão online disponível em:
http://seer.ufrgs.br/PesquisasemGeociencias/article/view/20321

Portal de Periódicos



I.=lui .... em c;.,ociCocia5. 28(2), 47~.486. 2001 
ISSN 1518·2398 

In51iluto de Geoci"ncias. UI'1<GS 
Porto AleS"" RS· Brasil 

Gerenciamento Costeiro e OS Estudos do Quatermirio no 
Estado de Sao Paulo, Brasil 

MARTINUS FlLETI, CELIA REGINA DE GOUVEIA SOUZA2, ANA FERNANDES XAVIER', ELISABETE C. GASPARELLO 

BOSCHEL l, MARiLlA BRITIO RODRIGUES DE MORAES1 & ANTONIO EDUARDO POLETIJ 

, Coortlenudoriu de Plnnejamento Ambiental - Secrctaria dc Meio Ambiente do Estado de Sao Paulo 
Av. Prof. Frederico Hermann Jr .. 345 CEI' 05459-010 Sao Pmllo/SI'. sma.m;Irtinusf@cetesb.sp.gov.br 

'Inslituto Geol6gieo - Seerewri;I de Meio Ambientc do ESlndo de Sao Paulo 
Av. Miguel Slefano. 3900. CEP 04301-903. Sao P~ulo/SI'. eeli~@igeologieo.sp.gov.br 

~ Agenci;l GERCO. poleli@iron.eom.br 

(Reccbido em 10/01. Aeeilo p~r~ public.".;ao em 05/02) 

Abstl1lct _llle majority of worldwide coaSlS is experiencing a wide rangc of anthropogenic and natural pressures. These issues have 
become a major threat to economic sustainability and environmental quality, intensifying usc conflicts, creating social unrest and 
destabilizing the national economy. Recognizing the socioeconomic importance of the coastal zone. the United Nations Confercn~c 
on Environment and Development (UNCED) has promillently placed integrated coastal zolle management (lC".lM) in the Agend:l 
21. ICZM is an ecologically-based approach 10 environmenwl management and il is assoeiated with two general objectives: (i) to 
restore and mainwin the ecological integrity of coaslal ecosystems. and (ii)!II mainwin important human values and uscs with those 
resourees. The above rnel11ioned nOlural and anthropogenic pressures illuslrate the wide range ofimeracling. incompletely understood 
issues and lhe difficult ch~llenger Ih~t any Slrategy 10 uttain un ICZM must address. The Bruziliun ICZM could be referred as the 
Nmional Plan Coastal Managcmem, legally established in 1988. As the mosl developed region in Brazil, the State of Silo Paulo 
coustal wne is als(l undergoing numerous omural and anthropogenic pressures. Arnons the natural pressures ure sea-level rise and 
global elimate change. Anthropogenic pressures arc consequence of rJpid urbanization, population growth. tourism activilies. port 
and harbor develQpment. induslrializmion. natural TCSOUrceS exploitation, wasle assimilation and environmental pollution. The 
Swte of Silo Paulo has also its own ICZM named State Plan for Coastal M;IOagement (SPCM). which is derived from Ihe Nalional 
one. This paper prescms the gencrJI orsanizulion of the SPCM. including government polices. framework. implementmion stratesies 
and aelions. as well as the ;l11port;II11 role pl~yed by Quaternary sUtdies in order !II improve this plan. 

Keywords· inlegrated coastal zone nmnagement. environmemal degradmion. 

INTRODUt;AO 

A Zona Costeira (ZC) compreende, em geml, 

llma estreita faixa de tcrras baixas associ ada a llma 

vasta area coberta por aguas costeiras, sendo urn terri

t6rio de complexa interar,;ao entre: terra-agua-ar. A pre

senr,;a do homem, assinalada por imlmeras interven

r,;oes, toma ainda mais complexa essa rela9ao, pois tem 

imprimido muilas mudan9as sobre urn meio ambiente 

ja em constante mudanr,;a . 

Enquanto a ZC representa aproximadamente 

10% da superffcie da Terra, as baixadas litorfmeas sao 

habitadas por mais de 50% da popular,;ao do planeta 

(Chua, 1993). A rapida urbanizar,;ao associada as ati

vidades economicas tern gerado inumeros conflitos 

resultantes da utilizar,;ao e explorar,;ao de recursos na

turais c da degradar,;ao ambiental em muilos palses 

costeiros. As alterar,;oes na coberlura vegetal e as ati

vidades industriais tern provocado nao somenle impac

lOS ambienlais locais e regionais, mas tam bern eFeitos 

globais, contribuindo significativamente para mudan

r,;as nas interar,;oes terra-atmosFera-oceano e em impor

tantes perdas na biodiversidade.impaclos decorrentes 

de processos geoambientais sobre atividades econo

micas desenvolvidas na ZC, sejam esses processos 

gerados por mecanismos naturais OU acelerados/desen

cadeados por atividades anlr6picas, foram esludados e 

avaliados por Turner & Adger (1996). 
o reconhecimento da imporlancia s6cio-econo

mica e da necessidade de urn gerenciamento integrado 

da ZC, visando 0 seu desenvolvimento sustentavel, foi 

definitivamente consagrado na Conferencia Mundial das 

Nar,;oes Unidas sobre Meio Ambientee Desenvolvimen

to (Rio 92), alraVeS da AGENDA 21, com a inserr,;ao de 

metas especfficas e diretrizes para a Zc. A part ir daf, 

esfon;:os nacionais e internacionais foram dirigidos para 

promover uma consciencia publ ica e programas de 

Gerenciamento Integrado da Zona Costeira (G IZC) em 

palses da Europa, Asia, Caribe e America Latina (Chua, 

1993). A abordagem integrada de gerenciamento da ZC 

Ern respciw ao rneio arnbicntc. eslc nurncro {oi impresw em papel b,..~oqucado por processo parcial mente isento de eloro (ECF). 
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ja vinha sendo utilizada nos Estados Unidos desde 0 

infcio da decada de 1970, com ~iferentes grJus de su
cesso (Archer, 1978 apuel Chua, 1993). 

o GIZC tern qualm principais metas e objet i
vos (NRC, 1993; Chua, 1993; Turner & Arger, 1996): 
(a) restaurar e manter a integridade ecol6gica dos 
ecossistemas costeiros; (b) reduzir os conflitos de uso 
dos recursos naturai s: (c) manter a saude do meio am
biente; (d) facilitar 0 progresso do desenvolvimento 
multi-setorial, respeitando os va lores humanos e as 
recursos naturais. 

o GIZC deve ser fundamentado em seis prin
cfpios basicos (NRC, 1993), a saber: (a) as ayoes do 
Gerenciamento devem ser baseadas nas melhores in
formayoes cicnlfficas disponfveis sabre as funyoes 
eco l6gicas dos ecoss isremas, bern como em uma com
preensuo das necessidades e expectativas humanas, as 
quais sao tang(veis ou nao (geram conflitos); (b) os 
Objetivos do Gerenciamento devem serexpressos atra
yeS de e lementos que reflitam a qualidade ambienta1 e 
de salide; (c) deve ser efctuada uma avaJiayuo compa
rativa entre cem1rios de riscos (aos ecossistemas e ao 
homem) e opyOes de gerenciamento disponfveis, gui
ando a seleyao de estrategias de gerenciamento; (d) as 
perspectivas e visOes transdisciplinares sao essenciais 
para a compreensuo e a resoluyao de problemas cos
teiros, os quais nao podem ser resolvidos como qucs
toes isoladas umas das outras; (e) 0 GIZC deveria fun
cionar em um contexto que e resposta de incertezas 
cientfficas sobre as (unyocs dos ecossistemas costei
ros, que suo complexos por natureza e respondem COIl

tinuamente aos estresses causados por intervenyoes 
antr6picas; (f) 0 GIZC deve ser guiado pela ciencia e 
pela engcnharia jumamente com as expectativas pu
blicas (valores e necessidades da sociedade, envolven
do aspectos economicos, eticos e esteticos para a pro
teyao do meio ambienle). 

Modelos de GIZC consideram basicamente a 
interayllo entre quatro grupos de fatores: pressoes, 
mudanyas ambientais, impactos e respostas polfticas 
(Turner el a/., 1998). como mostra a figura 1. 

PressOes Ambientais - suo as fon;as e inlerayoes que 
provavelmente mudam e/ou alteram a ZC, podendo 
serde origem antr6pica (agentes s6cio-economicos) 
ou natural (oscilayOes climaticas e variayOes de nl
vel do mar). 

Mudanyus Ambientais - sao as modificayOes impos
tas aos componenles significativos do sistema cos
(eiro quando afctados pelas pressoes. 

1 mpactos - correspondem as conseqilencias do com
prometimento de um ou mais componentes signifi
cativos do sistema costeiro, aluando negativamente 
sobre os processos ambientais e s6cio-economicos. 

Respostas Polfticas (Polfticas Publicas) - a combi
nayuo entre as pressOes, as mudan~as ambientais e 
os impaclos podem formar a base para as negocia
yOes entre os confli tos de interesses. As respostas 
poifticas correspondem as ayoes integradas de 
gerenciamento que podem e devem sertomadas para 
mitigar os impaclos gerados pelas mudan~as 
ambientais e mini mizar as pressoes e os seus efeitos 
sobre a Ze. Correspondem, portanto ao GIZe. 

No Brasil, 0 GIZC foi incorporado atraves do 
Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC), 
instiLUfdo pela Lei Federal 7.661/88. 0 PNGC, at raves 
da implantayuo e reglilamenta~ao de Planas ESladuais 
de Gerenciamento Costeiro, tern por objetivo planejar 
e administrar a utiliza~uo dos recursos nalurais da Ze. 
visando a melhoria da qualidade de vida das popula
~Oes locais e promover a prOle~ao adequada dos seus 
ecossistemas, para usufruto permanente e sustentado 
das gerayoes presentes e fu turas (ClRM, 1997) 

Este trabalho visa mostrar a organizayao e a 
estrutura~uo do Plano Estadual de Gerenciamenlo 
Costciro em Suo Paulo, bem como a importancia do 
estudos do Quaternfirio aplicados na implantayao do 
mesmo. 

A ZONA COSTEIRA PAULISTA E SEUS 
PRINCIPAlS PROBLEMAS 

Caractedsticas Gera is 

Para fins de gerenciamento costeiro a ZC 
paulista engloba, alem dos 16 municfpios banhados 
pelo mar, mais 20 municfpios inse ridos na Bacia do 
Rio Ribeira de Iguape. A inseryao desses municipi
os dell-se porque as atividades s6cio-economicas de
senvol vidas no mesmos exercem grande influencia 
em termos de qualidade ambiental sobre 0 Comple
xo ESluarino-Lagunar de Cananeia-Iguape-Ilha 
Comprida localizado na regiao da foz do Rio Ribei 
ra de Iguape. 

No con te xto do Plano Estadual de 
Gerenciamento Costeiro, a ZC foi dividida em quatm 
Setores Costeiros denominados Litoral Norte, Baixa
da Santista, Complexo Estuarino-Lagunarde Cananeia
Iguape (ou Litoral Sui) e Vale do Ribeira (Fig. 2). 
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Press6es S6eio-
Eeon6mieas 

~ 
1 Oseila96es 

Climalieas; 
varia96es de 
Nfvel do Mar 

Press6es 

1 
Ambientais 

~ 
Mudan9as Polfticas 

Publicas ~ Ambientais 
(GrZC) 

Impaetos / 
Figura I • Eslrulum de urn rnodelo de GIZC (SOU"t3 & Suguio. in press. rnodifieado de Turncr c/ al., 1998). 

A ZC tem area aproximada de 21.000 km2 dis
tribu(dos em 36 munidpios (Fig. 2). A orla tem cerea 
de 700 km de extensao, sendo que mais de 430 km sao 
constitufdas par 292 praias arenosas (Lamparelli, C.c. 
& Moura, 1999). 

Cerea de 5,5% da popula9ao do Estado de Sao 
Paulo vi vern na ZC, perfazendo 2.057.000 habitantes 
(FIBGE, 2001). Nas ultimas decadas alguns munid
pi os vem apresentando elevadas taxas de cresci men-
10 demografico, muito aeima da media eSladual (2,2% 
ao ano), como par exemplo Ilha Comprida (17,7%), 
Bertioga (16, 1 %) e Ilhabela (12,2%). Sao Sebastiao, 
Mongagua, Praia Grande e Cananeia estao crescendo 
todos a taxas supedores de 6% ao ano. No Vale do 
Ribeira 0 cresci menta e muito desigua l, com munid
pios que apresentam taxas negativas, como Ribeira e 
Iporanga, e outros com taxas e levadas, a exemplo dos 
munidpios que estao no limite com 0 planallo, como. 
Tapiraf, Juquiliba c Sao Louren90, lodos com laxas 
superiores a 4% ao ano. Em conjunto, 0 Litoral Nor
te se sabressai com tax as de crescimento media de 
5,7% ao ano. 

A ZC paulista apresenta grande diversidade de 
ambientes naturais, representados por extensos maci
~os e fragmenlos bem prescrvados de Mala Atlantica 

e ecossistemas associ ados, ent re eles: diferentes 
fisionomias de vegeta~ao de restinga (f1orestas altas e 
baixas, matas paludosas, brejos, escrube de restinga e 
vegeta~ao sobre dunas e entrecord6es arenosos); ex
tensos manguezais; praias representativas de todos os 
estados morfodinamicos (Souza & Suguio, 1996); e 
um conjunto de promont6rios, eost6es rochosos e ilhas. 
Esses remanescentes de Mata Atlfmtiea e ecoss istemas 
associ ados totalizam 70,9% da cobertura original mente 
existente no litoral paulista e eerca de 7% da cober(U
ra original de todo 0 Estado de Sao Paulo (SMA, 1998). 
Correspondem tambem aos maiores remanescenles de 
florestas tropicais e importantes forma96es de 
manguezais ainda presentes na faixa costcira brasilei
ra, ou seja, 5% dos quase 900.000 km2 (SMA, 1998). 
A Mata Atliintiea e toda a sua area de abrangencia no 
litoral paulista foram reeonhec idos como Reserva da 
Biosfera pela UNESCO, em 1992. Do mesmo modo, 
as areas coberlas por Mata Atlantica situadas no Alto 
Ribeira e no Lagamar (Complexo Estuarino-Lagunar 
de Cananeia-Iguape) foram e nquadradas pela 
UNESCO, em 2000, como sftios do Patrim6nio Mun
dial Natural. 

As Por90es mais oeupadas da ZC paulista sao 
as planfcies costeiras, cujas maiores extensoes encon-
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Figur:J 2 • a s sctOf(' $ cosleiros no ESlado de Silo Paulo. 

{ramose no Litoral Sui e as rnenorcs no Litoral Norte. 
As pianicics costeiras apresentam uma va riedade 
de substratos, predominando: areias marinhas 
pleislocenicas e holocen icas,localmente recoberlas par 
dep6sitos dunarcs; dep6sitos lagunares argilosos 
hoJoccnicos e atuais (estes prcsentes principalmcnte 
no Litoral Sui e no Estuario Santista), dep6sitos 
coluviais si lto-areno-argilosos recobrindo paleolagunas 
holocenicas; eSlreitas faixas de dep6s itos nuviais arc
nosos e silto-argilosos holocenicos a atuais; e areias 
praiais. Tambem sao importantcs as dep6sitos de en
costa quatern arios e atuais, na forma de rampas 
coluviais, talus e leques aluviais. As maiores ocupa
~oes nas enCOSiaS da Serra do Mar e em morros! 
morrotes associados estao sobre esses dep6sitos, prin
cipalmcnte nos setores da Baixada Santista cLitoral 
Norte. TOOos csses substratos sao muito fragcis e sen
sfveis a ocupalJao antropica. No Vale do Ribeira as 
ocupa~oes ocorrem prcdominantemente ao longo da 
planfcic quatermiria do Rio Ribeira de Iguape, sobre 
terrenos terciarios da Forma~ao Pariqi.iera-A~u, rochas 
metasscdimentares precambrianas do Grupo Ar;ungui 
e roehas granfticas dos Complexos Granitoides Tres 
Corregos e Agudos Grandes. 

As pressaes e modifica~aes ambicntais na ZC 
paulista sao diferentes nos qualro setores costeiros, em 
fun~ao das aptidOes e ati vidades s6cio-economicas dis
tintamente dcsenvolvidas em cada urn. 

N 

fj 

_ UTORAl NORTE 

o Complexo EstU<lrino-Lagunar de Cananeia
Iguape representa urn dos mais importante criatorios 
de recursos marinhos e lambCm 0 maior e melhor pre
servado conjunto de ecossislemas costeiros do litoral 
brasileiro (SMA, 1990), englobando a mais vasta pla
nfcie eosleira do Estado. E alva da pesea predatoria e 
de amca~as ao patrimonio historico n<lcional, estando 
as cidades hist6ricas de Jguape e Cananeia cercadas 
por centenas de 10leamentos populares c irregulares. 

Na Regi1io Metropolitana da Baixada S'lI1tisla 
est,i 0 maior poria da America Latina (Porlo de San
tos) e 0 maior complexo industrial do litoral paulista 
(Polo Industrial-Petroquimico de Cubatao), ambos in
seridos no interior do ESluario Santista e responsaveis 
pela principal parcela da polui~1io existente em tOOa a 
Zc. A condir;ao de proximidade (menos de 50 km) da 
regiao Metropolitana de Sao Paulo, com seus 18 mi
Ihacs de habitantcs, permile 0 acesso facil a milhares 
de ttlristas que semanalmente freqUentam as suas pm i
as, fazendo do comercio e dos servi~os turisticos tim 
forte instrumento economico, de importflilcia seme
lhante ao do setor portuario-industrial. Na Baixada 
Santista e constante a amcar;a popular de invasao de 
areas pLiblicas e de alto risco geol6gico, resultando cm 
destrlli~ao de areas de prescrvar;ao permanenle, como 
as encostas da Serra do Mar, os manguezais e as mar
gens de rios e canais de mare. A recupera~ao ambicntal 
eo reassentamento das popula~Oes que vivem em areas 
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de risco sao os maiores desafios para 0 gerenciamento 
dessa regiao . 

No Litoral Norte localizam-se as mais belas e 
concOlTidas paisagens costeiras do Estado. Com a cons
trUl;ao da BR-IOI em meados da decada de 70, interli
gando as cidades de Santos e Rio de Janeiro, 0 Litoral 
Norte passou a despertar grande interesse para a im
planta~ao de empreendimentos turfsticos como con
domfnios de luxo, loteamentos de a lto padrUo e 
marinas. Essas caracterfsticas explicam as atuais altas 
taxas de crescimento dos seus municfpios e 0 eSlabe
Iccimento de uma nova rota de migra~ao de popula
r,roes provenientes dos estados do NE e de Minas Ge
rais que, a partir da decada de 80, desviou-se da regiao 
da Baixada Santisla rumo ao Litoral Norte (SMA, 
1996). Outra importante atividade economica desse 
selor e 0 Porto de Sao Sebastiao, por onde circula par
te da produr,rao nacional e internacional de petr6leo, 
destinada ao maior terminal petrolffero da America 
Latina (TEBAR), situado proximo ao porto. Sao fre
qUentes os acidentes ambientais por derramamentos 
de petr61eo na reg iao, com significativos impactos 
ambientais em inumeras praias e costoes rochosos. 

o Vale do Ribcira tambem resguarda grandes 
areas de proter,rao ambienta l, englobando li m imenso 
patrimonio espeleologico, com grutas e cavernas que 
atraem milhares de visitantes todos os anos. A regiao 
e a mais pobre do Estado e apresenta elevado potenci
al para a minerar,rao . Nas areas do Baixo e do Medio 
Ribeira a maior parte da economia e baseada na cultu
ra de banana. No Alto Ribeira predominam a produ
r,rao agrfcola de honalir,ras, frutas e lomate e pecuaria 
de bovinos, alem de areas com refiorestamentos de 
pinus e eucalipto para celulose e serrarias. Os princi
pais recursos mi nerais explorados nos quatro setores 
costeiros sao as areias fluviais, principalmenle no Vale 
do Ribeira e os materiais para ;Herro no reSlante do 
litoral, ambos para a construr,rao civi l. Algumas pe
dreiras sao utilizadas para brita e pedras ornamentais . 
As anti gas minera~5es de chumbo no Vale do Ribeira 
SaO tambem importantes, principal mente pela intensa 
pOlllir.rao hfdrica e de solos que geraram. Sao raras as 
areas de lavras em atividade ou desativadas que dctcm 
pianos de recupera9ao, representando grandes passi
vos ambientais em toda a ZC. 

Excetuando os municfpios de Santos, Cubat1io 
e Sao Sebastiao. os demais sao lotalmente dependen
tes de recursos como impostos territoriais. A infra-es
trutura aero-rodo-ferroviaria e precaria em qllase toda 
a ZC, e os sistemas de coleta e tralamento de esgotos e 

de destino fina l de resfduos s61idos domesticos, hos
pitalares e industriais ainda necessitam de aprimora
mentos . 

Principais P roblemas e Contlitos S6cio-Economicos
Ambientais 

As pressoes socio-economicas na ZC paulista 
vem desencadeando, ao longo do tempo, um processo 
acelerado de urbaniza~Uo naO plancjada e intensa de
gradar,rao dos recursos naturais, os quais sao uma amea
r,ra a sustentabilidade economica e a qualidade ambiental 
e de vida das popular.roes humanas. A principais fontes 
de pressao na ZC sao; (a) invasoes de areas publicas, 
areas de preservar.rao permanentc e de riscos geol6gi
cos, par migrantes de todas as regioes do pafs; (b) defi
cit crescente na infra-estrutura, principal mente de sanc
amen to bfis ico e habitar.rao; (c) desemp rego e 
subemprego causados pela instabilidade economica na
cional e mundial e pela sazonalidade caracterfstica do 
turismo de verancio; (d) informalidade, ignorancia c/ou 
ilegalidade no que se refere ao cumprime11l0 da legisla
~ao ambiental vigente, principaiTnente quanto as no(
mas de prOler;aO da Mata Atlantica e as que regulamen
tam a pesca; (e) inseguranr.ra de investidores e empreen
dedores quanto a estabi lidade e c\areza das regras 
ambientais de uso e ocupar.rao do solo e relativamente a 
agilidade e eficiencia. 

Os impactos decorrentes dessas press6es po
dem ser agrupados segundo qualro categorias (Souza 
et al., 2001; Xavier et at., 2001), conforme descrilO a 
segmr: 
a) Utilizar.rao dos Recursos Naturals: perdas nos re

cursos pesqueiros (pesca e aquicultura); deslrllir.rao 
de habitats e compromet imento da vida sclvagcm e 
de recursos fioreslais; comprometimento (quanti
dade e qualidade) dos rccursos hfdricos superfici
ais e subterdineos; comprometimento na explora
r.rao de recursos minerais; comprometimento do 
patrimonio historico e cultural (sft ios arqueol6gi
cos e edificar.roes historicas); perdas associadas a 
atividades agropecuarias; decrescimo do potencial 
tllrfslico regional e local. 

b) Qualidade Ambiental: comprometimento da qual i
dade das aguas superficiais e subterraneas; altera
r,r5es no balanr.ro sedimentar da ZC (assoreame11l0 
de corpos d'agua, sedimenla~ao, erosao costeira, 
inundar.rao, erosao fluv ial e movimenlos de massa); 
aumento das descargas de ef1uentes lfquidos e da 
produr,rfto de resfduos solidos urbanos e industriais; 
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polui~ao de so los ear; aterros de ambientes 
subaquaticos para 0 aumento de areas terrestres; 
perdas nos aspectos estelicos da paisagem da ZC e 
decrescimo do potencial turfslico. 

c) Perigos Naturais: aumento da freqiiencia e da in 
lensidade dos processos natu rais que geram impac
tos como erosao costeira (inclui ndo ressacas), en
chemes e inundart0es, mov imentos de massa, 
assoreamento de canais de drenagem, erosao fluvi
al e mares vermelhas. 

d) QueslOes Instituc ionais: connilos entre as legis la
rtoes ex islentes (ambien lal , pesqueira, de usa e ocu
partao do solo) e enlre elas e as atividades antr6picas 
(leis muito restritivas e fiscaliza9aO e contra le 
inefi cientes); eslrutura municipal cada vez mais 
inapta; Falta de integrartaO entre os municipios de 
urn mes mo setor costeiro e entre os pr6pdos seto
res; ausencia de alternativas para resolver questoes 
de falta de trabalho e morad ia; capacidades 
inslitucionai s e de planejamento inter e multidis
ciplinar inadequadas (federal, estadual e municipal). 

o PLANO ESTADUAL DE GERENCIAMENTO 
COSTEIRO E 0 SEU PROCESSO DE 

INSTITUC IONALIZA<;:AO 

Breve Historico de A~oes visando it Preserva~ao c 
Conserva9ao da ZC 

Sao Paulo foi urn dos primeiros estados cos
teiros no Brasil a receber urn conjunto de artOes anicu
ladas, visando inic ialmentc a preservartuo, com a cria
~tio de vadas unidades de conserVartaO, a exemplo do 
Parque Estadual da Serra do Mar (fi nal da decada de 
70), que abrange dois ter(1os do litoral, e a Esta~ao 
Ecol6gica da Jureia-Itatins. entre outras. Visando in
tensificar a conserva~ao, 0 Estado instituiu ° Tomba
men to de Areas Natura is nas Serras do Mar e de 
Paranapiacaba, e Areas de Prote9ao Ambien tal no 
Complexo Estuarino-Lagunar de Cananeia- lguape. 
Simultaneamente, foram sendo aprimorados os instru
memos de moni toramento e de controle da polui~uo 
ambiental em areas crlticas, que conduziram as seguin
tes a90es: recuperartao de areas degradadas, desenvol
vi mento de pianos para a deSlina(1uo adequada de resl
duos s6lidos, implanta(1ao de esta(1Oes de tratamento 
de esgotos e constru(1uo de emissarios submarinos. Fi
nalmente, nadecada de 90, esses instrumentos culmina
ram com a aprovayao e implementartao de urn sistema 

integrado e participativo de planejamento e gestao, 
denominado Plano Estaduai de Gerenciamento Cos
Iciro (PEGC). 

No entanlO, as primeiras ayoes buscando 0 

GIZC em Sao Paulo datam do infeio decada de 1980, 
quando 0 ESlado, junto ao Governo Federal, telllOu 
med iar 0 conflito entre ambientalistas e proprietarios 
rurais, envolvendo tambem pescadores, em torno da 
en tao recem constru fda barragem do Valo Grande 
(Iguape), e os seus impactos negativos e positivos. 

Em meados da decada de 1980 iniciaram-se os 
lraba lhos no Complexo Estuarino-Lagunar de 
Cananeia- Iguape, marcando 0 inicio dos estudos do 
Qualemario apli cados ao gerenciamento costeiro no 
Estado de Sao Paulo. Esses eSludos, integrando amili
ses dos meios bioffsico e s6c io-econ6mico, resultaram 
na criayuo da APA de Ilha Comprida e, posteriormen
Ie, no Macrozoneamen to desse Selor Costeiro (SMA; 
1990). Os trabal hos desenvolvidos no Litoral Sui, que 
receberam 0 apoio da Comissao Interm inisteriai para 
os Recursos do Mar (CIRM), foram os precursores dos 
instrumentos de gestao que resultaram no atua] Plano 
Estadual de Gerenciamento Costeiro (PEGC). 

o Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro e os 
seus Instrumentos 

o PEGC foi ofic ialmente instituido alraves 
da Lei Estadual nO 10.019 de 1998 e e coordenado 
pela Coordenadori a de Planejamento Ambiental da 
SMA. Possui quatra inslrumen tos que representam 
passos necessarios a sua impiementayao, conforme 
descrito a seguir: 

Zoneamento Ecol6gico-Economico (ZEE): tambcm 
conhec ido como Macrozoneamento. e 0 principal ins
tru mento de ordenamento territorial, pois estabelcce 
as normas di sc ipl inadoras para a ocupa~ao do solo e 0 

uso dos recursos naturais, e aponta as atividades eeo
nomicas mais adequadas pa ra cada zo na. Os 
mapeamentos sao efetuados em escala de 1:50.000. 

Sistema de Informu90cs: e um sistema que armazena 
informayoes canogrfiticas ambieotais, eSlatislicas 56-
cio-econ6micas e produtos de scnsoriamento remoto 
(fotos aereas e imagens de sate lite), georeferenciadas 
e organizadas visando subs idiar a gestao ambiental, 0 

pianejamento.o monitoramento e 0 controle. 

Plano de At;ao e GesHio: configura-se como um con
junto de programas e projetos integrados, compatl
veis com as direlrizes estabelecidas no ZEE, e propos-
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tos para alcam;:ar as metas de qual idade am bien tal 
estabelecidas para cada Setor Costeiro. 

Monitoramcnto: e urn conj unto de procedimentos que 
orienta a licenciamento e a fiscaliza<rao das atividades 
antr6picas, a partir do acompanhamento das modifi
ca<roes na cobertura vegetal, no usa do solo e das alte
rar.;:oes ~a qualidade das aguas . 

Principais Problemas Politicos para a Aprovu<r3o 
doPEGC 

o PEGC paSSOll urn longo perfodo, entre 1993 
e 1998, tram itando na Assembleia Legislativa de Sao 
Paulo. Esse hiato legal prejudicou a sua implantar.;:ao, a 
medida em que a legislar.;:ao proposta trazia 0 

detalhamento dos instnunentos, inc\uindo urn sistema 
de gestao compartilhada, previsto na legi:-Iar.;:ao federal. 

Os pri ncipais obstaculos na aprova<rao desse 
Plano residiram nos munidpios, cujos executi vos te
miam pelo av iltamento da autonomia municipal con
quistada na Constituir.;:ao de 1988. Aliaram-se tambem 
nessa oposir.;:ao, os empreendedores imobiliarios que 
ja vinham enfrentando grandes dificuldades na apro
var.;:ao de loleamentos, duranle toda a decada de 1980, 
com a vigencia da Lei Federal n° 6766179, apl icada 
com rigor pelos 6rgaos ambientais estaduais e fede
rais, e com a aprovar.;:ao do Decreta Federal 750 (1993), 
que impedia na prarica qualquer tipo de desmatamento 
em areas de remanescentes de Mala Atlantica . 

Assim, ap6s cinco anos de tramitar.;:ao na As
sembieia Legislat iva, e demoradas negociar.;:oes com 
os agentes mun icipais e entidades da sociedade civil, 
o projeto origina l foi retirado, sendo modificado e 
reapresentado it Assembleia, para ser final mente apro
vado em 16 de maio de 1998. As modificar.;:5es asse
guraram, ent re ou lros aspectos. a participar.;:ao dos 
municfpios e da sociedade civilna e laborar.;:ao do ZEE 
e no Pianos de A<rao e Gestao, bern como a deiinea
mento do sistema de gestao tri partite (Estado, Munid
pio e Sociedade Civil organ izada), formato ja consa
grado pelo S istema In tegrado de Gerenciamento de 
Recursos Hfdricos (Lei n.o 7.663/9 1). 

A ImpJemcntar.;:ao do PEGC 

Com a aprovar.;:ao da Lei 10.0 I 9/98, a Secreta
ria do Meio Ambiente iniciOll a organizar.;:ao de Gru
pos de Trabalho tripartites (GT), que seriam responsa
veis peia elaborar.;:ao do ZEE e das respectivas propos
tas de decretos para sua regulamentar.;:ao, em cada Selor 
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Costeiro (Colegiados Costeiros). Assim, quatro gru
pos foram constitufdos, com igual numero de repre
sentantes entre Estado, Municfpios e Sociedade Civil. 
Os membros do Estado indicados representam diver
sas Secretarias Estaduais dos selOres de meio ambien
te, turismo, transporle, saude, educar.;:ao, planejamen
to . Os municfpios sao representados por tecnicos de 
seeretarias/diretorias de meio ambiente e pianejamen
to. Os representantes da Sociedade Civil foram eleitos 
entre seus pares, ap6s urn ampla cadastramento das 
entidades interessadas em participar do proccsso. As 
eleir.;:6es dos representantes em cada uma das regi6es 
apresentaram as seguintes dificuldades: obtenr.;:ao do 
equilfbrio entre as diferentes correntes sociais que de
veriam estar representadas, como os sindicatos de pro
dutores, empresarios, ambientalistas, mov imentos po
pu lares ou de bairros, pescadores, entidades profissio
nais elc.; ausencia de urn numero significativo de enti
dades representat ivas e de abrangencia verdadeiramen
te regional. 0 processo de escol ha dos representantes 
demonstrou, entretanto, que havia grande interesse em 
participar do processo, apesar de haverdiferentes graus 
de organiza<rao da sociedade civ il em cada urn dos 
Setores. Ficou evidente, tambem, que a pratiea de par
tic ipa<rao em coiegiados, favorece as organizar.;:6es nao 
govemamentais e muitas vezes tambem exp6e, com 
muita intcnsidade, as divergencias entre ONGs e 0 

poder publico local, ficando muitas vezes 0 poder pu
blico eSladual como mero mediador de conflitos his
toricamente instalados. Quanto ao numero de mem
bros do caiegiado, procurou-se manter 0 mlnimo de 
seis e 0 max imo de dez por segmento. Assim, 0 Setal' 
com poucos municfpios teria 0 numero dobrado de re
presentantes por Illunicfpios, para assegurar maior di
vcrsidade na representar.;:ao da Sociedade Civil. 

A constituir.;:ao dos GTs roi facilitada, todav ia 
pela existencia de oulros colegiados com atuar.;:ao re
gional, a citar os Comi tes de Bacias Hidrognlficas, os 
Cons6reios Municipais e, na Baixada Santisla, 0 Con
selho de Desenvolvimenlo Metropolitano. 

As Estrah!gias ()ara a ImpJantar.;:lio do PEGC 

De modo geral, a ZC paulista carece de urn le
que mais amplo de organizar.;:6es diferenciadas que 
possam liderar, por exemplo, processos de mudanr.;:a 
no modelo de desenvolvimento. Alem disso, sao pou· 
cas as organiza<roes nao governamentais com capaci
dadc de mobiliza<ruo permanente. Essa situa<rao se 
manifesta principal mente na Regiao do Vale do Ribei-



ra e Litoral Sui, onde a dependcncia das ayOcs do Es
tado ainda c enonne. Na Baixada Santista e Litora l 
Norte, as organ izayoes profissionais e sind icais sao 
mais fortes, dadas as elevadas taxas de urbaniza~ao e 
a presenrra de portos, termi nais e industri a pesada, que 
lomam maior a capacidade de mobilizayao e reivind i
cayao sociais. Enlrelanto, mesmo nesses casos, e pre
dominante uma vers1io rna is conservadora de 
mobi liza9ao social . 

En tao, para a irn pl;:nlla9ao do PEGC, a SMA 
organizou primei ramente seminarios e discussoes de 
abrangencia regional para a discussao de direlrizes e 
pianos para 0 desenvolv imen to sustenlavel, a partir 
de uma proposta preliminar do ZEE elaborada par 
tecnicos da SMA, ou atraves de temus de interesse da 
regiao. Nesta linha lambem foram arliculados os Co
mites de Bacias HidrogrMicas, para que os represen
tantes pudessem levar em considera9ao as direlrizcs 
para a ZC na gestao dos recursos hfdricos e vice-ver
sa. Relatos sobre 0 assunto SaO cncon lrados em Filet 
& Sen" (2000). 

N<,~ GTs triparlites, a partir dos objetivos e tcn
dcncias dc desenvolvimento regional, as reuniOcs fo
ram bal izadas pela discussao das pre-prolXlstas de ZEE 
e IXlr minutas de Decreto, que paulatinamenle foram 
discutidas e ajustadas nos respeclivos municipios. Nos 
mu nicfpios roram tambem estimulados f6runs muni
cipais para a acompanhamcnto dos trabalhos e a fisca
liza9ao dos atos dos GTs por representan les da Socie
dade Civil. 

Ap6s a elabora9ao da proposta final do ZEE e 
a consolida9ao da Mimlla de Decreta, foram realiza
das as audienc ias publicas para discussoes e contri
bui90es de agentes, que de algllma fo rma nao partici
pararn do processo. E sempre rundamental assegurar a 
divulgarrao de um instrumenlo que nortearfi e regu lara 
o processo de dcsenvolvimento regional por um perfo
do que, no caso, e determinado no pr6prio Decreto e 
depcnde do Setor Costeiro. A garantia de revisao peri-
6d ica do instTllmento de ordenamento territorial (ZEE), 
que pode ser anlccipado a pedido da maioria absoluta 
do Colegiado, is tim dos fundamentos do planejamento 
participat ivo que conferi ra a dev ida dinfimica ao pro
cesso de gestao do litoral, reconhecidamente 0 mais 
dinamico dos territ6rios ocupados pelo Homem. Esta 
elapa ainda esui em desenvo lvimen to em alguns Selo
res Costeiros. 

A segunda parte da estrategia cons iste na dis
cussao e a elaborac;:ao do Plano de A91iO e Gestao, vi
sando recuperar e organizar uma serie de a90cs neces-

sarias a resolu9ao de problemas e contli tos ambientais, 
detectados durante os diagn6sticos e discussoes que 
an tecederam e pennearam a elabora9ao do ZEE. 

A El a bora~ao das Pn!-Propostas de ZEE e alguns 
Exemplos de Estudos do Quaternario 

Os mapas contendo os ZEEs dos quatro Seto
res Costeiros sao produtos de uma ampla discllssao 
dos GTs tripartites, sllbsidiados por equipes 
muitidisciplinarcs de tecnicos da SMA que elabora
ram as prc-proposlas de ZEE. A multidisciplinaridade 
do tema envolveu profissionais de varias areas, como 
ge6graros, ge6logos, bi610gos, cngenheiros agronomos, 
arquitetos c economistas. Os melodos para a elabora
rrao das cart'ls preliminares de ZEE foram difcrencia
dos para cada Setor Costeiro, mas sempre com oobje
livo de integrar informac;:Ocs geo-bio-ambienta is e s6-
cio-economicas, visando a identificarrao dos qUalro 
fatores que intcragem nos modelos de GIZC: press6es, 
mlldanyas arnbientais, impactos e respostas politicas 
(Tu rner el al., 1998). Esses metodos e resultados obti
dos encontram-se descri tos na literatufa, destacando
se: SMA (1990, 1996), Souza el al. (1998), Souza 
(1999,200 1) e Xavier el al. (200 1). Os ZEEs foram 
elaborados e atua lizados pelas equipes da SMA e, pos
teriormente, discut idos no ambito dos GTs durante loda 
a decada de 1990, sendo esses trabalhos finalizados 
no fina l de 2000. 

A imlXlrtfincia dos eSludos do Quaternfirio para 
a laborayao do ZEE e obvia, tendo em vista as caracte
rfsticas da ZC e a ocupac;:ao dos seus territ6rios. A ta
bela I mostra um exem plo de ap lica9iio de cstudos do 
Quatcrm1rio voltados a identificarrao de frag ilidades 
geoambientais na Baixada Santista e sua correlac;:ao 
com a elassifica9ao das cinco zonas definidas no ZEE. 
A descri9ao das zonas definidas no PEGC encontra-se 
tambCm na tabela I. 

No perfodo de 199 1 a 1997, as trabalhos roram 
parcial mente financiados pelo Programa Nacional de 
Meio Ambiente (PNMA), que contou com recursos do 
BIRD (Banco Inleramericano de Desenvolv imento). 
Nessc perfodo 0 Plano Nac ional de Gerenciamento 
Costeiro foi reformulado e reestrulurado, saindo do 
ftmbito da coordenac;:ao da CIR M para 0 IB AMA e, a 
partir de 1992, passando a ser coordenado diretarnen
Ie pelo Min isterio do Meio Ambiente. A partir de 1997, 
o PEGC passou a contar com recursos da SMA. 

Atualmenle, as proposlas de ZEE elaboradas 
para os quatro Setores Costeiros paul istas estao sob a 
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1: bcl~ I Fragilidadcs gcoombicntais e 0 ZEE nu Bai~ada Santista (Souza ?OOI) , - .. 
PROCESSOS CLASSES DE FATORES DE CLASSIFICACAo ZONAS 

SETOR 
GEODINAMICOS SUSCETIBILIDADE Material de Perfildas Estruturas Declividade ASSOC1AOAS 

Alterar;ao Velten/es 

SERAANIA Movimentos BAIXA Argiloso Convexos 
Oisoordantes elou pooco 

Sa to% Z3 fraturadas 
de Massa 

E (Gravilacionais) MEDIA 
Argilo . Convexos . Coocordanles eloo pooco 10a2O% Z1 A<,,,,,,,, CQnca,., fraturadas 

MORAARIA Areno· Discordantes elou mu~o 
Erosaopor ALTA 

Argiloso 
Retilineos 

Iraturadas 
20 a 30% Z I 

Escoamenlo 

COSTEIAAS Concentrado MU/TOALTA Arenoso Cbncavos- Concordanies elou muijo 
>30% ZI 

Retilineos fraturadas 

Dep6sitos marinhos holoclmicos e pleistocl!nicos; dep6sitos de baixa 
BAIXA encosta presentes ao fundo das planicies costeiras (talus e coluvios 22,23,Z4,25 

pleistocenicos a atuais) 

Oep6srtos continentais mistos holocenicos a atuais (fluviais e coluviais 
PLANICIE Inunda~o MEDIA de baixada) encaixados na base de anfileatros erosivos ao fundo das Z2,Z3 

COSTErRA planicies cosleiras e associados a drenagens transversais a linha de 
costa alual e de baixa ordem hiertlfquica (S n-2) 

DepOsitos fluviais hoIocenicos a aluais; manguezal; dep6sitos coIuviais 
ALTA de baixada associados a paleolagunas hoIc:dnicas e a canais de drena- 21,Z2 

gem paralelos a ~nha de costa alua] e de aHa ordem hierarquic:a (n en-I) 

BAIXA Praias dissipativas de bai~a energia Z I 

PRAIAS Erosao cosleira MEDIA Praias rellexivas; praias intermediarias com lendi!ncias rellexivas Z I 

ALTA Praias dissipalivas de aHa energia; praias inlermediarias com lenden-
cias dissipativas 

ZI 

Derin/fOeS 

Zona que manlem us ecossislemas primitivos em pleno equilibrio ambienlal, podendo ocorrer atividades humanas de baixos efeilos 
ZI impactantes; unidades de conserva~o; areas indigenas; areas protegidas por lei; ta~a de uso (lU) de ate 5% (zona de presefYa~o 

com maior restri~o) 

Zona que apresenta allera(f6es na organiza~o funcional dos ecossistemas primitiv~s, mas e capacitada para manter em equilibrio 
Z2 uma comunidade de organismos em graus variados de diversidade, mesmo com a ocorrencia de alividades humanas intermitenles ou 

de balxos impactos; TU ate 20% (zona de preserva~o com merlor reslnyao) 

-Zona que apresenta os ecossistemas primilivos parcialmerlle modificados, com diliculdades de regenerayao natural, pela explorayao, 
Z3 supressao ou substitui~o de algum de seus componerltes, em razao da ocorrlmcia de assenlamenlos humanos com maior integra~o 

enlre si (zona rural); TU ate 40% 

Zona que apresenta os ecossistemas primitivos signilicalivamenle modificados pela supressao de componenles, descaracteriza~o 
l4 dos substratos terreslres ou marinhos, altera~o das drenagens ou da hidrodinamica, necessilando de inlerven¢es para a sua 

regenera~o parcial (zona de expansao urbana) 

Z5 
Zona qtJe apresenta a maior parte des componentes des ecossistemas primitivos degradada au suprimida, e 
organiza~ luncional eliminada (zona urbana) 

avaliac;tao juridica da SMA. principal mente em decor
renda de questOes relacionadas aa direita de proprie
dade e a divisao de responsabilidades, entre as esferas 
de poderestadual e mu nicipal, bem como aos aspectos 
legais rclacianados ao licenciamenta ambiental enval
venda a Resoluc;tuo CONAMA nO 237 e 0 Decreta Fe
deral750. 

o Sistema de Inrorma~oes 

Este siste ma encontra-se em fase de 
estruturac;taa e esta sendo desenvolvido atraves do Pro
jeto SII GAL ("Sistema Integrador de Informac;toes 
Geoambientais para 0 Litoral de Sao Paulo, aplicado 
ao Gerenciamento Costei ro"), que e coordenado pelo 
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Inst'ituto Geol6gico-SMA e conta com a parceria de 
outras qUairo institui~6es estaduais: Coordenadoda de 
Planejamento Ambiental-SMA, CETESB, USP e 
UNES P (Souza, 2000, 2002; Souza er ai., 2001 ). No 
projeto tambem estiio sendo efetuados estudos sobre 
riscos geoambientais, potencial de uso sustentaveI de 
reCllrsos natura is, identifica~ao de areas degradadas e 
arcas crfticas e quaJidade geoambiental, que darao su
porte aos demais instrumentos do PEGC, como os PI a
nos de A~ao e Gestao e 0 Monitoramcnto. 

Os Pianos de A~ao e Gestao 

Esta fase e considerada a mais dinamica do 
gerenciamenta costeiro, senda efetivamente a fase do 
processo em que e testada a praticidade do conj unto 
de instrumentas que subsid iam 0 GIZe. 

De acordo cam as resultados obtidos na fase 
de elabora~ao dos ZEEs para os quatro Setores Cos
teiros paulistas, verifica-se a tendencia para 0 desen
valvimenta de pianos e projetos valtados aos seguin
tes temas priorit,'trios: 

apoio na adequa~ao dos Pianos Diretares Munic i
pais; 

elabora~ao de Planas Di retares setoriais e regionais 
de Minera~aa, de Maneja de Recursos Bio l6gicos e 
de Turisma e Ecaturismo, incluindo as ati vidades 
miut icas; 

recupera~ao de areas degradadas e orienta~ao quanta 
ao seu futuro uso; 

maricultura, c6digos regionais de pesca e implanta
~ao de medidas de prote~ao e recupera~ao dos 
ecossistemas e criat6rias marinhos. 

PERSPECTIVAS DO GERENCIAMENTO 
COSTEIRO 

o Gerenciamento Casteiro, enquanta Plano 
Nacional, tem demandado varias corre~6es de rumo, 
que procuraram superar desde problemas 
melodol6gicos dos instrumentos (monitoramento, ban
co de dados/sistema de informa~6es e zoneamen ta), 
ate quest6es relacionadas com 0 foco, objetivos ime
diatos e de integra~ao inslitucional. 0 ZEE foi sempre 
o mais debatida em termos metadol6gicos (MMA, 
1995; Moraes, 1999). Em que pese a formato jurfdico 
institucional estar a fin ado com as perspectivas 
descentralizadoras prev istas na Constitui~ao de 1988, 
a pratica mostrou alguns problemas na aplicUl;ao da 
Lei 7.661/88, na que tange a operacionalidade do 

sistema de gestaa e, principal mente, constata-se uma 
falta de narmas gerais, au mesmo especfficas, volta
das ao ordenamento territorial e ao comrole ambiental 
da ZC (MMA, 1998). Dc fata, a gestao integrada da 
ZC, nos aspectos de ordenamento da ocupa~1io do solo, 
controle da polui~ao e utiliza~ao dos recursos natu
rais, continuou sendo reali zada na vigencia do PNGC, 
com base na legislw;ao criada entre as decadas de 1960 
e 1980, como os C6d igos Florestal, de Pesca, de Mi
nera~ao e das Aguas e a Lei Lehmann (regula expan
sao urbana), entre outras, que sao apJicadas em todo 0 

Territ6rio Nacional. Exclusivamente para a ZC, houve 
poucos avan~os nos aspectos de controle ambiental. 0 
ZEE, que seria urn das principais instrumentos de 
indu~ao de mudan~a do modele de desenvolvimento, 
ainda nao fai conc1ufda na maioria dos estados costei
ros, por motivos diversos, sendo apenas implementado 
por lei no Rio Grande do Norte. Contudo, a elabora
~ao de mapeamentos tematicos e diagn6sticas 
ambientais, chegando em alguns estadas a propostas 
de ZEEs, em quase 50 % da ZC Brasileira, representa 
expressiva contr ibui ~ao para as atividades de 
Licenciamento Ambiental , notadamente nos estudos 
de impacto am bien tal. Outra contribui~ao concreta e 
o suporte a elabara~ao dos novos Pianos Diretores 
Municipais e a orienta~ao de toda gama de inlerven
~6es para promaver 0 desenvolvimento sllstentavel da 
Ze. Os principais avan~os em nfvel federa l padem ser 
observados atraves de importantes a~6es em curso e 
seus resultados, destacando~se: 0 Plana de A~1io Fede
ral, as discuss6es permanentes sobre a questao portua
ria, a elabora~ao do Prajeto Orla, e 0 Projeto de Avali
a~ao da Biod iversidade Costeira e Marinha. 

No Estada de Saa Paula houve avan~os consi
deniveis na implementa~ao de a~6es de gestao costeira, 
a exemplo da regulamenta~ao das APAs da Ilha Com
prida (estadual) e de Cananeia-Iguape-Peruibe (federal), 
e a etabora~ao de quatro propostas de ZEE, recobrindo 
tada a ZC paulista. Deve-se destacar a forma democra
tica com que representantes das prefeituras municipais 
abordaram questoes delicadas, como os passiv~s 
ambientais, e discutiram com a sociedade civi l 0 esta

belecimento das regras regionais de uso e ocupa~ao do 
solo e de explora~ao dos recursos naturais. Deve ser 
tambem ressaltado 0 aspecta im!dito da abordagem de 
quest6es de planejamento da por~ao marinha da ZC, 
quando se discutiu a ZEE-marinho e se buscou formas 
de evitar conflitos s6cia-ambientais entre as diversas 
modalidades de atividades como a pesca, 0 tudsmo e a 
recrea~ao em areas marinhas pr6ximas a linha de costa. 
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Mu itos municipios tern hoje seus Pianos Di retores com
pativeis com as reslri'tacs ambientais indicadas pelos 
estudos efctuados no ambito do ZEE. Muitas das pre
fe ituras se articulam regional mente para resolver pro
blemas ambientais comuns, e contam sempre com uma 
media/rao consistcnte dos 6rgaos estaduais. Nos aspec
tos da integra"ao institucional estadual e municipal, 
apesar dos obst<'icu los corporativistas, houve muitos 
avan"os na articula"ao hori zontal e vertical, incl usive 
com participa"ao ativa de mu itos municfpios, a despei
to das posturas conservadoras n3 interpreta"ao do sig
nificado da uutonomiu mu nicipal. 

Os estudos do Quaternario foram imprescindf
veis no cn[cndimenlO do modelo de GIZe, seja na iden
lifica"ao das pressocs amb ientai s e das muda n"as 
ambientais c dos i mpactos decorrentes dessas pressoes. 
Foram, portanlO, essenciais na elabonll;ao das propos
tas dos ZEEs e na ide ntifica'tao dos prob le mas 

geoambicntais na Zc. 

Fina lmente, cabe uma aval ia"ao das perspec
tivas de dcsenvolv imento sustentavel para a ZC 
pau lista para os pr6)( imas decadas, desta vez sob 0 
ponto de vista de urn gestor de polfticas publicas, le
vando em cons idera'tao as ativ idades antr6picas e as 
necessidades de preserva'tao e conserva"ao dos 
ecoss istemas costeiros em fun"ao de problemas 
geoambie ntais ja insta l ados. A tabela 2 moslra essa 
perspecti va atraves de uma aval ia"ao dos impactos 
econ6micos gerados sobre as mividades antr6picas 
estabelecidas na ze, todos sob a amea"a de proble
mas geoambientais instalados e em curso, sejam eles 
decorrentes dessas mesmas ativ idades antr6picas ou 
de mecani smos e processos naturais. Os resultados 
SaO preocupantes, pois indicam que 7 1,4% das rela
"oes esW.o no g ru po de maiores impaclos ($$), en
quanta apenas 7, I % correspondem a impaclos mcno
res ($) . Essas ava lia"oes podem ser aplicadas tam
bern para todo 0 ZC brasileira. 

T3bcla 2 - A"ali:M;lio de impaelos eeonOmicos em alividades anlr6picus oa ZC de Silo Paulo gcrados po. processos e problemas gooambieolais 
(modifieado de: Souza. 2002). OmJ,e; $$ = m3iores impactos: $ = menores impactos; NS II impaclos de dif(cil llvplia"ilo; N = scm impaclo direlO 

PROBLEMAS E PROCESSOS GEOAMBIENTAIS INSTALADOS 
ATIVIDAOES 

E~AIuaI ANTROPICAS Erosao Movimentos Inunda¢es e Intrusao da 
Assoreamento Poluiyao 

de Cursos (Balneabilidade do Nivel do 
IMPACTAOAS Costeira de Massa Enchentes Cunha Salina de Agua e Eutrofiza~o) Mar, M""""" Climaticas 

Turismo e 
$S $$ 1$ N$ $$ $$ IS, NI Lazer 

~uprimento de N $$ $ $, NI II $$ N$ Agua Doce 

Pesca e $$ $$ $S $$ $$ $$ S$, NI Agricultura 

Residencias 
$$ $$ $$ N N$ NS $$ Cosleiras 

Comercio, 
Serviyos, Porto $$ $$ $$ NI $$ $$ SI,NI 
e Industrias 

Agricultura e 
Pecuaria N I $$ $$ $$ $$ $$ 

Saude Publica N I $$ S NI $$ N$ 

Conserva~o de 
$$ $1 $$ $1 $$, NI 1$ II, N$ Ecossistemas 

Costeiros 
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