
Diagnóstico Técnico - Produto 2 

Meio Físico - APAM Litoral Norte – REVISÃO 1 

Quadro 1 - Zonas ameaçadas (afetam rios/bacias hidrográficas e ecossistemas), segundo fatores do meio físico, áreas vulneráveis e densamente ocupadas 

Abrangência da 
APAMLN 

Zona sujeita a riscos Vulnerabilidade 
Densidade de 

ocupação 

Co-localização de 
projetos de 

infraestrutura 

Bacia/Rios 
afetados 

Ecossistemas 
afetados 

Setor Maembipe 

Zona de alta probabilidade de eventos de 
inundação e efeitos de marés, sobretudo pela 
grande extensão da planície da bacia do rio 
Juqueriquerê. Processos de erosão costeira 
nas praias de Massaguaçu e Tabatinga 
(Caraguatatuba) - ver Souza e Luna (2008; 
2010) 

Muito Baixa ou Baixa 
Vulnerabilidade em áreas 
urbanas. Apesar disso, na 
região encontram-se os bairros 
de Tinga e morro do Algodão, 
mais distantes da linha da 
costa, mas que exercem 
influência sobre o rio 
Juqueriquerê.  

Média e Alta densidade 
de ocupação, ou seja, 
com predomínio de lotes 
que podem variar de 
150m2 a 400 m2 (ver 
IG/SMA, 2014) 

Região onde se 
encontra instalada a 
Unidade de 
Tratamento de Gás 
(UTGCA), além de 
gasodutos 
(GASMEX, 
GASTAU) 

Rio 
Juqueriquerê 
e afluentes 
(rio Claro, rio 
Perequê, rio 
Perequê-
Mirim, rio 
SãoTomé); 
Rio do Ouro 

Zonas úmidas 

Setor Maembipe e 
Ypautiba 

Zona de alto impacto a eventos de inundação e 
efeitos de marés. Processos de erosão costeira 
nas praias da Enseada, São Francisco e Ponta 
da Cruz (São Sebastião) e Perequê (Ilhabela).  

Baixa e Média Vulnerabilidade 
em áreas urbanas. Na região 
próxima ao Terminal Marítimo 
Almirante Barroso, os bairros 
como Topolância, Olaria e 
Itatinga (região central) em 
situações de vulnerabilidade 
social (Iwama et al., 2013; 
2014; Santos; Marandola Jr., 
2012). Fontes pontuais de 
poluição por despejo de 
efluentes (bares e outras 
instalações) em Ilhabela 

Média densidade de 
ocupação (em relação as 
outras regiões), com 
predomínio de lotes que 
variam de 250m2 a 
450m2 (ver IG/SMA, 
2014) 

Co-localização de 
projetos de 
infraestrutura (Porto 
de São Sebastião, 
TASSE e ampliação 
do píer); alta 
movimentação de 
embarcações 

Rio São 
Sebastião, rio 
Perequê, 
córrego da 
Ilhabela, 
Córrego da 
Cachoeira 
(Ilhabela) 

Manguezal 
Araçá; costões 
rochosos em 
diferentes 
níveis de 
sensibilidade 
(Dias-Brito et 
al., 2014) 
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Abrangência da 
APAMLN 

Zona sujeita a riscos Vulnerabilidade 
Densidade de 

ocupação 

Co-localização de 
projetos de 

infraestrutura 

Bacia/Rios 
afetados 

Ecossistemas 
afetados 

Setor Ypautiba 

Zona de alto impacto a eventos de inundação e 
efeitos de marés. Situações com problemas 
recorrentes de inundação nos assentamentos 
Lobo-Guará (Cambury), Vila Sahy (Barra do 
Sahy) 

Baixa e Média Vulnerabilidade 
em áreas urbanas. Situações 
de vulnerabilidade social no 
sertão de Maresias, 
Boiçucanga, Barra do Sahy, 
Cambury e Juquehy (Iwama et 
al., 2014) 

Baixa a Média densidade 
de ocupação (em relação 
as outras regiões), com 
predominio de lotes que 
variam de 250m2 a 
maiores do que 450m2 
(ver IG/SMA, 2014) 

- Rio Camburi; 
Rio Grande; 
Rio do Sahy 

Mangues; 
Costões 
rochosos 
expostos, de 
alta devlicidade 
(Dias-Brito et 
al., 2014) 
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Figura 13 - (a) Distribuição espacial de zonas sujeitas à inundação e riscos geodinâmicos (IG/SMA, 2013; 2014); (b) áreas vulneráveis em áreas urbanas (IG/SMA, 2014); (c) 

densidade de ocupação. APA Litoral Norte sob infuência dos Megaprojetos: dutos (GASTAU – gasoduto de Taubaté, GASMEX – gasoduto de Mexilhão), Unidade de 

Tratamento de Gás de Caraguatatuba (UTGCA), complexo da rodovia Tamoios (SP-099) e sobreposição de riscos tecnológicos em Caraguatatuba em Áreas de Influência 

Direta de projetos de infraestrutura. 
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O setor Cunhambebe da APAMLN 

A área terrestre que abrange o setor Cunhambebe da APAMLN é um dos ambientes mais 
protegidos quando comparados a outras regiões do litoral paulista.  

O adensamento de população e de ocupação de domicílios tende a ser maior na região central 
de Ubatuba (embora em proporções menores quando comparado com Caraguatatuba ou região 
metropolitana de Santos). Essa característica associada com a vulnerabilidade em áreas 
urbanas, entendida como o acesso restrito à infraestrutura básica (água, esgotos, lixo, 
drenagem) implica também em influências sobre a região entre marés que afeta a APAMLN 
neste setor.  

A região ao norte, caracteriza-se por baixa ocupação e pela ocupação de moradores locais 
tradicionais, com atividades voltadas para a plantação de mandioca e de banana (SIMÕES, 
2010; SILVA, 2010), e pode-se verificar o convívio da cultura caiçara e seus laços com a mata e 
o mar (SILVA, 2010; CALVIMONTES, 2013). É uma região sujeita a riscos de escorregamentos 
nas áreas situadas no sertão, e na proximidade da linha da costa há frequentes relatos de 
problemas associados a elevação do nível do mar e ressacas do mar – como na Vila Picinguaba 
e Camburi (IWAMA et al., 2014). 

O Quadro 2 faz um resumo dos processos do meio físico terrestre e fatores como densidade de 
ocupação e vulnerabilidade em áreas urbanas que podem influenciar os ecossistemas lindeiros 
ao setor Cunhambebe da APAMLN. A Figura 14 mostra a distribuição espacial de zonas sujeitas 
à inundação e riscos geodinâmicos. 
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Quadro 2 - Zonas ameaçadas (afetam rios/bacias hidrográficas e ecossistemas), segundo fatores do meio físico, áreas vulneráveis e densamente ocupadas   

Zonas de 
ameaças 

Região 
Abrangência da 

APAMLN 
Zona sujeita a riscos Vulnerabilidade Densidade de ocupação Bacia/Rios afetados 

Ecossistemas 
afetados 

Zona I 
Central de 
Ubatuba 

Setor Cunhambebe 

Zona de alta 
probabilidade de 
eventos de inundação 
e efeitos de marés, 
marcadamente em 
áreas como Perequê-
Açu e Itaguá. Áreas 
com problemas de 
erosão costeira nas 
praias de Barra Seca, 
Itaguá, Praia Grande, 
Fortaleza. 

Baixa a Média 
Vulnerabilidade em 
áreas urbanas. Áreas de 
vulnerabilidade social 
nos bairros do 
Ipiranguinha, Sertão do 
Perequê-mirim, que 
acompanhados da falta 
de saneamento, podem 
agravar a situação dos 
rios que desaguam na 
bacia do rio Grande 
Ubatuba e Perequê-
Mirim 

Média e Alta densidade de 
ocupação, associados com 
problemas de lançamento de 
efluentes na Praia Grande, 
Enseada e Itaguá - 
principalmente em períodos 
de alta temporada de férias, 
sendo uma das causas de 
contaminação. Área do Saco 
do Ribeira, com tráfego de 
embarcações são fontes de 
contaminação por graxas, 
óleo e detergente, além de 
alterações nos sedimentos de 
fundo. É frequentemente um 
ambiente eutrofizado.  

Rio Acaraú, rio Lagoa, rio 
Grande de Ubatuba (e seus 
afluentes, rio Ipiranguinha e 
Rio do Cemitério), rio 
Tavares, rio Indaiá e 
Perequê-Mirim 

Fragmentos de 
manguezais, ambientes 
de desembocadura dos 
rios; costões rochosos 
sensíveis a 
derramamento de óleo 
de embarcações (Dias-
Brito et al., 2014) 

Zona II 
Central-Sul 
de Ubatuba 

Setor Cunhambebe 

Zona de médio 
impacto a eventos de 
inundação e efeitos 
de marés 

Média a Alta 
Vulnerabilidade em 
áreas urbanas, situadas 
no Sertão de Araribá e 
da Quina, além do bairro 
do Corcovado 

Média densidade de ocupação 
associada a Média 
Vulnerabilidade. 

Bacias do rio 
Maranduba/Arariba e Rio 
Escuro 

Costões rochosos 
(Praia do Lázaro e 
Praia Brava) 

Zona III 
Central-
Norte de 
Ubatuba 

Setor Cunhambebe 

Zona de médio a alto 
impacto a eventos de 
inundação e efeitos 
de marés. Vila de 
Picinguaba, Camburi 
são regiões sujeitas 
aos eventos 
associados à 

Média Vulnerabilidade 
em áreas urbanas, no 
bairro Prumirim, 
exigindo atenção. 

Baixa a Média densidade de 
ocupação (em relação as 
outras regiões). Região com 
baixa densidade de ocupação, 
mas por outro lado, como 
pouco acesso aos serviços 
básicos de saneamento 

Bacias do rio Iriri/Onça, rio 
Prumirim, Puruba/Quiririm 

Maiores fragmentos de 
mangues da região 
norte; costões rochosos 
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Zonas de 
ameaças 

Região 
Abrangência da 

APAMLN 
Zona sujeita a riscos Vulnerabilidade Densidade de ocupação Bacia/Rios afetados 

Ecossistemas 
afetados 

elevação do nível do 
mar e ressacas do 
mar 
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Figura 14 - (a) Distribuição espacial de zonas sujeitas à inundação e riscos geodinâmicos (IG/SMA, 2013; 2014); (b) áreas vulneráveis em áreas urbanas (IG/SMA, 2014); (c) 

densidade de ocupação.  
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3.1.3.4 ESTADO DE CONSERVAÇÃO 

No caso da região costeira, observa-se um ‘desenho’ de ocupação do território, que indica que as áreas as 
próximas ao mar têm as melhores condições sociais (em relação à renda e educação) e áreas nas 
proximidades de rios e de morros ou de encostas íngremes com piores condições (UGRHi - 3; ver 
FEITOSA et al., 2012; MELLO et al., 2012; ANAZAWA et al., 2013; IWAMA et al.,2014a); e nos municípios 
da baixada santista (porção da UGRHi-7; ver MARQUES, 2010; ALVES et al., 2011; ALVES, 2013). 

Dado esse contexto, a análise do diagnóstico técnico do meio físico terrestre, pôde-se aferir a prioridade de 

conservação com base nos indicadores apresentados, que mostram áreas mais afetadas por atividades humanas e 

alterações no ecossistema (Quadro 3 e 
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Figura 15).  

Quadro 3 - Síntese de fatores de ameaça que indicam prioridade para conservação de bacias hidrográficas, levando em 

consideração o grau de alteração e ocupação, bem como as áreas sujeitas aos riscos geodinâmicos.  

Municípios Sub-bacias da UGRHi-3 Ameaças Prioridade para Conservação 

Ubatuba 01 - Rio Fazenda/Bicas 
Baixa Densidade de ocupação; Média 
Vulnerabilidade; Sujeito a riscos 
geodinâmicos 

1 - Monitoramento Ubatuba 02 - Rio Iriri/Onça 

Ubatuba 03 - Rio Quiririm/Puruba 

Ubatuba 04 - Rio Prumirim 

Baixa a Média Densidade de 
ocupação; Média Vulnerabilidade em 
áreas urbanas; sujeito a riscos 
geodinâmicos 

2 - Atenção 

Ubatuba 05 - Rio Itamambuca 

Caraguatatuba 12 - Rio Mococa 

Caraguatatuba 13 - Rio Massaguaçu/Bacuí 

Caraguatatuba 14 - Rio Guaxinduba 

São Sebastião 24 - Rio Barra do Sahy 

São Sebastião 25 - Rio Juquehy 

Ilhabela 27 - Córrego do Jabaquara 

Ilhabela 28 - Córrego Bicuíba 

Ilhabela 32 - Córrego Sepituba/Tocas 

Ilhabela 33 - Córrego Manso/Prainha 

Ilhabela 34 - Córrego do Poço 

Ubatuba 06 - Rio Indaiá/Capim Melado 

Média a Alta densidade de ocupação; 
Média a Alta Vulnerabilidade em Áreas 
urbanas; fontes de poluição, áreas 
sujeitas a riscos associados a elevação 
do nível dos mares 

3 - Alta 

Ubatuba 09 - Rio Escuro/Comprido 

Ubatuba 10 - Rio Maranduba/Araribá 

Caraguatatuba 11 - Rio Tabatinga 

São Sebastião 20 – Pauba 

São Sebastião 21 - Rio Maresias 

São Sebastião 22 - Rio Grande 

São Sebastião 23 - Rio Cambury 

São Sebastião 26 - Rio Uma 

Ubatuba 07 - Rio Grande de Ubatuba 
Alta densidade de ocupação; Média a 
Alta Vulnerabilidade em Áreas 
urbanas; fontes de poluição, áreas 
sujeitas a riscos associados a elevação 
do nível dos mares; Co-localização de 
projetos de infraestrutura (riscos 
tecnológicos). Em 2009, as sub-bacias 
na porção central de cada município 
eram consideradas críticas com 
relação à qualidade final das águas 
logo após a desembocadura (CBH-LN, 

4 - Muito Alta 

Ubatuba 08 - Rio Perequê-Mirim 

Caraguatatuba 15 - Rio Santo Antônio 

Caraguatatuba 16 - Rio Juqueriquerê 

São Sebastião 17 - Rio São Francisco 

São Sebastião 18 - São Sebastião 

São Sebastião 19 - Ribeirão Grande 

Ilhabela 29 - Córrego Ilhabela/Cachoeira  
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Municípios Sub-bacias da UGRHi-3 Ameaças Prioridade para Conservação 

Ilhabela 30 - Córrego Paquera/Cego 2009; 2015) 

Ilhabela 31 - Córrego São Sebastião/Frade 
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Figura 15 - Indicação de subacias hidrográficas prioritárias para ações voltadas à conservação, segundo variáveis do meio físico (riscos geodinâmicos), vulnerabilidade 

em áreas urbanas (UHCT) e densidade de ocupação. Incluem-se também indicações feitas pelo Diagnóstico Participativo (FUNDAÇÃO FLORESTAL, 2014).  
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3.1.3.5 ÁREAS CRÍTICAS 

Em relação às ameaças e pressões, segundo dados do meio físico terrestre e informações sobre o 
processo de ocupação do território, na região da APAMLN, as bacias hidrográficas em estado de atenção 
crítico referem-se aquelas cujos projetos de infraestrutura associados a indústria de petróleo e gás estão 
sobrepostos, indicados no Quadro 4: 16 - rio Juqueriquerê; 17 - rio São Francisco; 18 - São Sebastião; 19 
- ribeirão Grande; 29 - córrego Ilhabela/Cachoeira. 

Quadro 4 -  Síntese de fatores de ameaça que indicam prioridade para conservação de bacias hidrográficas, levando 

em consideração o grau de alteração e ocupação, bem como as áreas sujeitas aos riscos geodinâmicos.  

Municípios Sub-bacias da UGRHi-3 Ameaças Criticidade 

Ubatuba 06 - Rio Indaiá/Capim Melado Média a Alta densidade de ocupação; 
Média a Alta Vulnerabilidade em Áreas 
urbanas; fontes de poluição, áreas 
sujeitas a riscos associados a elevação 
do nível dos mares 

3 - Alta 

Ubatuba 09 - Rio Escuro/Comprido 

Ubatuba 10 - Rio Maranduba/Araribá 

Caraguatatuba 11 - Rio Tabatinga 

São Sebastião 20 - Pauba 

São Sebastião 21 - Rio Maresias 

São Sebastião 22 - Rio Grande 

São Sebastião 23 - Rio Cambury 

São Sebastião 26 - Rio Una 

Ubatuba 
07 - Rio Grande de Ubatuba (inclui o rio 
Acaraú) 

Alta densidade de ocupação; Média a 
Alta Vulnerabilidade em Áreas urbanas; 
fontes de poluição, áreas sujeitas a 
riscos associados a elevação do nível 
dos mares; Co-localização de projetos 
de infraestrutura (riscos tecnológicos) 

4 - Muito Alta 

Ubatuba 08 - Rio Perequê-Mirim 

Caraguatatuba 15 - Rio Santo Antônio 

Caraguatatuba 16 - Rio Juqueriquerê 

São Sebastião 17 - Rio São Francisco 

São Sebastião 18 - São Sebastião 

São Sebastião 19 - Ribeirão Grande 

Ilhabela 
29 - Córrego Ilhabela/Cachoeira (Setor 
Centro-Norte) 

Ilhabela 30 - Córrego Paquera/Cego 

Ilhabela 31 - Córrego São Sebastião/Fr 

 

Destaca-se também as bacias localizadas na região central de Ubatuba, na bacia do rio Perequê-Mirim, 
com influência de contaminação (óleo, graxas e detergente) pelas embarcações no Saco da Ribeira e 
bacia do rio Grande de Ubatuba, com grande histórico de contaminação por efluentes sanitários em 
Itaguá.  
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3.1.3.6 CENÁRIOS FUTUROS 

Com base no levantamento das características geológicas e geomorfológicas, bem como análise de 
ameaças/fragilidades/sensibilidade, estado de conservação e áreas críticas, pode-se apontar para alguns 
elementos importantes diante o cenário previsto na região:  

Considerando o cenário de processos de urbanização no território previsto por Inouye et al. (2015), no 
qual os autores destacam mudanças de cobertura e uso da terra em áreas de expansão urbana em áreas 
mais vulneráveis e susceptíveis a eventos climáticos, pode-se esperar um aumento da concentração de 
pessoas na região. Diversos estudos já têm apontado para questão de urbanização e infraestrutura urbana 
(atendimento de água, coleta e tratamento de esgotos) – Anazawa et al., (2013); Marandola Jr. et al., 
(2013), Iwama et al., (2014) –, destacando que muitas vezes o crescimento urbano não vem 
acompanhado também do aumento de serviços ligados à coleta e tratamento de esgotos, bem como de 
resíduos sólidos.  

Nesse sentido, reforça-se que políticas locais e regionais, que vão desde os planos diretores até a atual 
revisão do Zoneamento Ecológico-Econômico, enfatizem o tema de saneamento básico e prevenção a 
desastres naturais. Diversos órgãos, tais como Comitê de Bacias (CBH-LN) tem apontado para esta 
questão crítica no Litoral Norte de São Paulo.  

Esses esforços devem ser orientados pela Politica Nacional de Saneamento Básico, que dentre outros 
elementos, cria a necessidade de um plano municipal de Saneamento, além de definir mecanismo de 
contingência - isto porque a definição de saneamento compreende a distribuição de água, a drenagem, os 
resíduos sólidos e o saneamento. É importante também que as políticas de ordenamento territorial e 
saneamento sejam efetivas para reduzir ou minimizar os impactos sobre os cursos d'água que desaguam 
no mar. 

Além disso, é necessário que haja integração de políticas e estratégias de adaptação aos eventos 
climáticos extremos, tais como a abordagem da Adaptação baseada nos Ecossistemas (AbE), que grosso 
modo é o uso da biodiversidade e dos serviços ambientais como parte de uma estratégia de adaptação 
completa para ajudar pessoas a se adaptarem aos efeitos adversos das mudanças climáticas. 

Por fim, também é importante a integração de trabalhos acadêmicos e pesquisas que sejam voltadas 
também para a gestão da região, afim de ampliar os esforços em diferentes áreas do conhecimento. 

3.1.3.7 INDICADORES DE MONITORAMENTO  

No que diz respeito ao monitoramento de qualidade de águas superificiais e continentais, é importante 
destacar os dados da CETESB que trazem um panorama geral sobre a qualidade das águas na região.  

Cabe também destacar o papel do Comitê de Bacias Hidrográficas do Litoral Norte (CBH-LN), com 
importante atuação na região e que traz em seus Relatórios de Situação o conhecimento atual sobre a 
qualidade das águas e a disponibilidade hídrica, com critérios para indicar bacias hidrográficas com 
criticidade hídrica.  
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No que diz respeito a questão ligada aos desastres naturais, em nível federal, deve-se destacar o Centro 
Nacional de Monitoramento e Alerta a Desastres Naturais (CEMADEN)11 cuja missão é realizar o 
monitoramento das ameaças naturais em áreas de riscos em municípios brasileiros suscetíveis à 
ocorrência de desastres naturais. Uma série de projetos vem sendo desenvolvidos no CEMADEN, a saber: 

 Municípios monitorados, que na região da APAMLN incluem os municípios de Caraguatatuba e 
Ubatuba ( http://www.cemaden.gov.br/municipios-monitorados/ ). 

 Projeto ‘Pluviômetros nas Comunidades’, cujo objetivo é introduzir a cultura da percepção de riscos de 
desastres naturais no Brasil, envolvendo a população que vive em áreas de risco e fortalecendo as 
capacidades locais de enfrentamento de eventos adversos ( 
http://www.cemaden.gov.br/pluviometros-nas-comunidades/).  

 Projeto Monitoramento de Encostas para Prevenção de Deslizamentos, com a instalação de Estações 
Totais Robotizadas (ETRs) para funcionarem como sensores geotécnicos que medem os 
deslocamentos (nos três eixos) das encostas e/ou moradias e foram instaladas em nove municípios 
piloto de diferentes regiões do País que foram severamente afetadas por deslizamentos. 

 Projeto Cemaden-Educação, implantado em 2014 pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas 
de Desastres Naturais, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação – Cemaden/MCTI, com 
objetivo de atuar junto às escolas de Ensino Médio localizadas em cidades com áreas de riscos de 
desastres socioambientais. Atualmente encontra-se em fase piloto de execução ( 
http://educacao.cemaden.gov.br/). 

Em nível estadual, as instituições com grande histórico de monitoramento e de trabalhos realizados aos 
processos do meio físico no estado de São Paulo tem contribuído com o conhecimento do estado da arte 
em termos de desastres, tais como o Instituto Geológico (IG) e o Instituto de Pesquisas Tecnológicas 
(IPT). 

3.1.3.8 LACUNAS DE CONHECIMENTO 

Há importantes mapeamentos do meio físico já realizados por órgãos públicos, tais como Serviço 
Geológico do Brasil, bem como universidades. São normalmente mapeamentos regionais, desenvolvidos 
para representar a geodinâmica da região. Com exceção de trabalhos já elaborados para as ilhas do 
Litoral Norte, ainda não há um mapeamento completo de todas as ilhas (embora deva-se destacar 
Sartorello, 2010).  

No que diz respeito ao meio físico, são elencados alguns pontos importantes que já foram destacados 
como lacunas de conhecimento no Diagnóstico Participativo (FUNDAÇÃO FLORESTAL, 2014) da região:  

 Mapeamento de processos erosivos: mapeamentos de erosão no meio terrestre (em ambientes 
fluviais) em escala mais detalhadas ainda não tem sido objeto de mapeamento sistemático, sobretudo 
tendo em vista os impactos sobre o ambiente marinho.  

                                                      

11 O CEMADEN foi criado pelo Decreto Presidencial nº 7.513/2011, sendo um órgão vinculado ao Ministério da Ciência, 

Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), adotando uma estrutura técnico-científica especializada, desenvolvendo 

capacidade científica, tecnológica e de inovação para continuamente aperfeiçoar os alertas de desastres naturais. 

http://www.cemaden.gov.br/municipios-monitorados/
http://www.cemaden.gov.br/pluviometros-nas-comunidades/)
http://educacao.cemaden.gov.br/
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3.1.3.9 POTENCIALIDADES / OPORTUNIDADES 

Segundo este diagnóstico do meio físico, pode-se destacar as seguintes potencialidades: 

Estudos de inventários do patrimônio geológico12 do Litoral Norte (REVERTE, 2014; SANTOS, 2014; 
PROFHOROFF, 2014), trazendo uma abordagem sobre a conservação de recursos geológicos tendo em 
vista a conservação da região, que abrange sobretudo as ilhas da APAMLN. Nesse sentido, reforça-se a 
atenção para os ambientes insulares e costeiras, incluindo os geosítios como importantes elementos para 
conservação de algumas áreas da APAMLN.  

No atual quadro de instrumentos de gestão e ordenamento territorial para a região de estudo, no contexto 
de cidades ‘resilientes’ (UNISDR, 2012a), há alguns aspectos considerados essenciais que devem ter 
maior atenção e surgem como oportunidades para a região da APAMLN:  

1) Incluir a redução do risco de desastres em novas regulamentações de planejamento urbano, planos e 
atividades de desenvolvimento;  

2) Instituir conselhos/comitês de gestão de desastres dedicados à redução de riscos de desastre e 
engajar-se na consulta de múltiplos lados interessados. Ou seja, criar espaços de diálogo entre 
tomadores de decisão, pesquisa científica e, sobretudo, a sociedade;  

3) Promover a melhoria da infraestrutura atenuante do perigo/risco;  

4) Estabelecer programas de educação/sensibilização/formação (por exemplo, avaliação de desastres 
nas escolas – UNISDR, 2012b).  

Nos últimos anos tem se discutido a abordagem da Adaptação baseada nos Ecossistemas (AbE), que 
grosso modo é o uso da biodiversidade e dos serviços ambientais como parte de uma estratégia de 
adaptação completa para ajudar pessoas a se adaptarem aos efeitos adversos das mudanças climáticas 
(SEDDON et al., 2015; IUCN, 2015). A AbE recorre intencionalmente a ‘infraestruturas verdes’ e a serviços 
dos ecossistemas para aumentar a resiliência das sociedades humanas’ contra as alterações climáticas. 
Por isso, a Adaptação baseada nos Ecossistemas é uma abordagem antropocêntrica que diz respeito à 
forma como os ecossistemas poderão ajudar as populações a se adaptarem à variabilidade do clima atual 
e às futuras mudanças climáticas.  

O objetivo é reduzir constantemente a vulnerabilidade das comunidades em relação aos efeitos adversos 
das mudanças climáticas. Esta abordagem, orientada por soluções baseadas nos ecossistemas tende a 
gerar co-benefícios valoráveis, tais como o sequestro de carbono, a conservação da biodiversidade ou a 
produção de alimentos, sendo muitas vezes mais eficiente em termos de custos (SEDDON et al., 2015; 
IUCN, 2015). 

                                                      

12 O Núcleo de Apoio à Pesquisa em Patrimônio Geológico e geoturismo foi criado em 2011 como resultado do edital de 

Incentivo à Pesquisa da Universidade de São Paulo. O núcleo tem sua sede no Instituto de Geociências (IGc/USP) e 

participam como membros pesquisadores da Escola de Artes, Ciências e Humanidade (EACH/USP) e do Instituto de 

Biociências (IB/USP), além do Instituto Geológico (IG/SMA/SP), da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e da 

Universidade Complutense de Madrid. 



Diagnóstico Técnico - Produto 2 

Meio Físico - APAM Litoral Norte – REVISÃO 1 

Portanto, dado o contexto do Litoral Norte de grandes mudanças causadas pela instalação de projetos de 
infraestrutura, faz-se pertinente que os atuais instrumentos de ordenamento do território (inclui o plano de 
manejo das APAM Litoral Norte, a atualiação do Zoneamento Ecológico-Econômico – ZEE do 
Gerenciamento Costeiro, o Plano de Bacias Hidrográficas do Litoral Norte e os Planos Diretores 
Municipais) possam sinalizar estratégias de adaptação considerando os ecossistemas mais afetados e a 
co-localização de áreas vulneráveis. É o caso de mencionar o mangue araçá, as áreas com características 
de zonas úmidas, como é o caso da zona onde está situada a Unidade de Tratamento de Gás de 
Caraguatatuba.  

Nesse sentido, cabe destacar que a região do Litoral Norte, desde 2012, está inserida na Região 
Metropolitana do Vale do Paraíba (RMVPB e LN), cujo intuito é fazer uma gestão integrada desta região.  

Por outro lado, alguns trabalhos já têm desenvolvido mapeamentos de zonas úmidas, indicando áreas 
mais sensíveis tanto aos impactos da urbanização quanto de impactos pontuais, como lançamentos de 
esgotos ou derrames de óleo (ver Atlas do mapeamento de zonas úmidas da Bacia do rio Juqueriquerê – 
ICB, 2016 no prelo). Um mapeamento sistemático de zonas úmidas na zona costeira do estado de São 
Paulo pode ser importante para melhor compreensão de da zona entre marés, que afetam diretamente a 
APAMLN.  

 

3.1.1.1 Propostas de zoneamento e programa de gestão 

Proposta para Zoneamento 

De acordo com o diagnóstico do meio físico terrestre, levando em consideração a situação dos riscos 
geodinâmicos (processos ligados à erosão, inundação e efeitos das mares em zonas de baixa altitude), os 
ecossistemas/habitats, o levantamento das ameaças, áreas críticas e estado de conservação, sugerem-se 
que no zoneamento da APAMLN levem em consideração as seguintes áreas críticas/ameaças que visem 
a manutenção do equilíbrio em compatibilidade com os objetivos da APAM. Os principais pontos 
levantados no diagnóstico estão relacionados a: 

Considerar as ilhas e ambientes insulares como um patrimônio geológico ou geosítios importantes para a 
conservação, uma vez relacionam-se à conservação da geodiversidade como substrato natural para todas 
as formas de vida.  

Bacias hidrográficas mais conservadas, tais como as situadas no extremo norte de Ubatuba, abrange as 
bacias do rio Fazenda, Iriri/Onça e Quiririm/Puruba nos limites imediatos da APAMLN, é também 
importante região estuarina e de baias que pode-se compatibilizar o uso de recursos pesqueiros, desde 
que atendido os objetivos da APAMLN. 

Considerar, na medida do possível, áreas que promovam a recuperação de ambientes, principalmente 
aqueles situados nas bacias do rio São Sebastião e rio São Francisco (São Sebastião), bacia do rio 
Grande (Ubatuba) e bacia do rio Juqueriquerê (Caraguatatuba).  
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Quadro 5 - Sugestão para o zoneamento marinho, considerando os efeitos no meio físico terrestre que atingem o limite imediato da APAMLN. 

Categoria Zona Restrição de usos 

Uso 
sustentável/ 
Conservação  

Recuperação - Nos limites imediatos da APAMLN, considerar 
os efeitos da poluição por esgotamento sanitário nos rios mais 
afetados, a fim de recuperar áreas marinhas 
degradadas/poluídas que necessitam de atividades pontuais. 
Essa zona deve ser coerente com os instrumentos legais do 
território, tais como ZEE-GERCO, considerando sempre o 
contexto local.  

Zona Central no setor Cunhambebe - abrange as bacias 
hidrográficas do rio Grande de Ubatuba e rio Perequê-
Mirim nos limites imediatos da APAMLN 

Definir normas especificas para a 
redução de vetores de pressão: 
vulnerabidade social, despejos de 
esgotos sem tratamento adequado; 
controle e fiscalização da manutenção de 
marinas 

Zona Sul no setor Ypautiba - abrange as bacias 
hidrográficas do rio Rio Grande, Cambury, Barra do Sahy 
nos limites imediatos da APAMLN 

Uso Tradicional -  Área de baixa densidade de ocupação, com 
ocupação de comunidades tradicionais  

Zona Norte no setor Cunhambebe - abrange as bacias 
hidrográficas do rio Fazenda, Iriri/Onça e Quiririm/Puruba 
nos limites imediatos da APAMLN 

Compatibilizar o uso de recursos 
pesqueiros, desde que atendido os 
objetivos da APAMLN 

Estratégica - Infraestrutura portuária, rota de embarcações ou 
qualquer outra infraestrutura não compatível com os objetivos 
da APAMLN 

Zona Central no setor Ypautiba  - abrange as bacias 
hidrográficas do rio São Sebastião, rio São Francisco e rio 
Grande, além da bacia do córrego Ilhabela/Cachoeira nos 
limites imediatos da APAMLN 

Restringir o uso de equipamentos que 
podem comprometer dutos relacionados 
a extração de óleo  
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Proposta para Programas de Gestão 

A partir da análise dos diferentes aspectos de todos os temas do meio físico terrestre, sugere-se as 
seguintes linhas de ação para a gestão: 

Reforçar a participação da APAMLN nas questões ligadas ao Saneamento, no âmbito da Politica Nacional 
de Saneamento Básico, que cria a necessidade de existir um plano municipal. Entende-se que essa 
participação e pode reforçar que planos de ação sejam implementados para solucionar problemas que 
incluem desde a coleta e tratamento de esgotos, a coleta e destinação final de resíduos sólidos, e ao 
atendimento de água e drenagem, preconizados pela de Lei de Saneamento. 

Medidas preventivas e de preparação de respostas aos efeitos das mudanças climáticas, que incluam o 
conceito de Adaptação baseada em Ecossistemas a fim de fortalecer os princípios e objetivos da 
APAMLN;  

Medidas estruturais de infraestruturas, ligadas às construções de marinas e instalações na linha costeira 
ou à beira-mar – exemplo de dutos, píer ou embarcações. Inclui considerar a implantação de sistemas de 
alerta a eventos associados a ressacas do mar, elevação do nível do mar, vendavais, que contenham 
associado um plano de contingência para os eventos de extremos climáticos e meteorológicos.  

Na medida do possível, estabelecer parcerias com Centros de Pesquisas ligados aos desastres naturais, 
tais como o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta a Desastres Naturais (CEMADEN), com base em 
Cachoeira Paulista e São José dos Campos, mas com equipamentos instalados no meio terrestre do 
Litoral Norte paulista. 
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