
A AMAZONIA AZUL, NOSSA ULTIMA FRONTEIRA - DESAFIOS E PERSPECTIVAS
O mar sempre foi elemento de fundamental 

importancia no desenvolvimento, na manuten^ao da 
sobrevivencia e no exercicio do poder das na9oes. 
Historicamente, o Brasil nasceu com a voca^ao maritima, 
nao so por ter sido descoberto e colonizado por uma nagao 
maritima, mas tambem por ter sofrido suas primeiras 
invasoes e ter consol idado sua independenciapclo mar.

aproveitamento dos recursos naturais. Zona Economica 
Exclusiva (ZEE) e uma Plataforma Continental (PC).

A CNUDM estabelece que a ZEE e uma zona situada 
alem do MT e a este adjacentc onde todos os bens 
economicos existentes no seio da massa liquida, sobre o 
leito do mar e no subsolo marinho, sao propriedade 
exclusiva do pais ribeirinho. Como limita^ao, a ZEE nao se 
estendera alem das 200 milhas nauticas das linhas de base 
do litoral continental e insular, a partir das quais se mode a 
largura do MT. Em alguns casos, a PC, prolongamento 
natural da massa terrestre de um Estado costeiro, ultrapassa 
essa distancia, sendo que a CNUDM faculta a prerrogativa 
de o Estado costeiro pleitear, obedecidos alguns parametros 
tecnicos, uma area a ser chamada de extensao da PC. Este e 
o caso do Brasil, que ja apresentou o seu pleito junto a 
Organiza^ao das Na9oes Unidas (ONU), como veremos a 
seguir. O MT somado a ZEE e a extensao da PC constituirao 
as Aguas Jurisdicionais Brasileiras (AJB), correspondendo 
a uma imensa regiao, medindo quase 4,5 milhoes de 
quilometros quadrados, o que acrescenta ao Pais uma area 
equivalente a mais de 50% de sua extensao territorial, que 
por suas incomensuraveis riquezas e vastidao e chamada de 
“Amazonia Azul”.

Os nossos descobridores cheea veto mar...

.4s Invasoes - A cobifa desperlatla pelas riquezas do Brasil levou francescs e holandeses a invadirem o

Desde epocas mais remotas, o mar vem sendo 
usado nao apenas como via de transporte, mas tambem 
como importante fonte de recursos biologicos. Mais 
recentemente, com o desenvolvimento da tecnologia 
marinha, a Comunidade Cientifica intemacional se deu 
conta de que o mar, tanto nas suas aguas fecundas, quanto 
no seu rico solo ou subsolo, dispoe de recursos naturais, 
vivos e nao-vivos, de importancia capital para a 
humanidade.
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188 MNCom a descoberta de tais recursos, cresceu de 
importancia a necessidade de delimitar os espa9os 
maritimos em rela9ao aos quais os Estados costeiros 
exercem soberania e jurisdiqao.

Assim e que, em 1958, foi realizada a primeira 
Conferencia das Na9oes Unidas sobre o Direito do Mar, em 
Genebra, na Suiqa. Dado o malogro de tal conferencia, no 
sentido de estabelecer limites maritimos bem definidos, 
foram convocadas uma segunda e uma terceira 
conferencias sobre o mesmo tema.

O resultado da terceira conferencia culminou com o 
advento da Conven9ao das Naqoes Unidas sobre o Direito 
do Mar (CNUDM), de cuja elabora9ao o Brasil participou 
ativamente por meio de competentes delega9oes formadas, 
basicamente, por oficiais da Marinha do Brasil e por 
diplomatas brasileiros.

A CNUDM, em vigor desde novembro de 1994 e 
ratificada por cento e quarenta e oito paises, inclusive o 
Brasil, constitui-se, segundo analistas internacionais, no 
maior empreendimento normative no ambito das Naqoes 
Unidas, na medida em que legisla sobre todos os espa90s 
maritimos e oceanicos, com o correspondente 
estabelecimento dc direitos e deveres dos Estados costeiros.

No que concerne aos espa9os maritimos, todo Estado 
costeiro exerce soberania no Mar Territorial (MT) de ate 12 
milhas nauticas, e jurisdi9ao quanto a explora9ao e ao
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A partir de 1986, o Govemo brasileiro, com base nas 
disposi9oes da CNUDM, decidiu apresentar a ONU seu 
pleito para estabelecer o limite exterior da PC brasileira, 
alem do limite das 200 milhas nauticas.

Nesse sentido, sob a coordena9ao da CIRM, 
coordenada pelo Comandante da Marinha, o Brasil deu 
inicio a realiza9ao de um extenso projeto tendente a ensejar 
o estabelecimento dos limites exteriores da nossa PC, 
chamado de Levantamento da Plataforma Continental 
(LEPLAC).

Durante um periodo aproximado de dez anos, de 
1987 a 1996 , quatro navios de pesquisas da DHN, cujas 
tripula9oes incluiam especialistas da Petrobras e 
pesquisadores universitarios, coletaram dados 
oceanograficos ao longo de toda a margem continental 
brasileira. Esses dados, depois de tratados e integrados, 
subsidiaram a confec9ao de mapas onde foram tra9adas 
todas as linhas que contribuem para a determina9ao do 
limite exterior da PC.

2



A AMAZ&NIA AZUL, NOSSA ULTIMA FRONTEIRA - DESAFIOS E PERSPECTIVAS

Em linhas gerais, o Brasil determinou Lima extensa 
area oceanica, alem das 200 milhas, que compreende duas 
grandes porgoes: uma mais ao Norte, que engloba a area do 
cone do Rio Amazonas, e outra mais ao Sul, que se estende 
do litoral do Espirito Santo ate a fronteira maritima com o 
Uruguai.

estar na raiz da escassez de poiiticas voltadas para o 
aproveitamento e prote^ao dos recursos e beneficios que 
dali podem advir.

Citemos, de inicio, o transporte maritimo. Apesar de 
ser lugar-comum afirmar que mais de 95% do nosso 
comercio exterior e transportado por via maritima, poucos 
se dao conta da magnitude que o dado encerra. O comercio 
exterior, soma das importatpoes e das exporta9oes, 
totalizou, de Janeiro a outubro de 2005, um montante na 
ordem de US$ 160 bilboes. Ademais, nao e so o valor 
financeiro que conta, pois, em tempos de globaliza^ao, 
nossa propria produgao emprega insumos importados, de 
tal sorte que interferencias com nosso livre transito sobre os 
mares podem levar-nos, rapidamente, ao colapso. A 
conclusao logica e a de que somos de tal maneira 
dependentes do trafego maritimo que ele se constitui em 
uma de nossas grandes vulnerabilidades. Como agravante, 
o Pais gasta com fretes maritimos, anualmente, cerca de 
US$ 7 bilboes, sendo que apenas 3% desse total sao 
transportados por navios de bandeira brasileira.

De acordo com a CNUDM, o trabalho de 
delineamento desse limite exterior devera ser examinado 
pel a Comissao de Li mites da Plataforma Continental 
(CLPC) das Nagoes Unidas, composta de 21 peritos, entre 
eles um do Brasil. O exame complete do pleito brasileiro, 
em sua primeira fase, ocorreu no periodo de 30 de agosto a 
17 de setembro de 2004, na sede das Nagoes Unidas, na 
cidadede Nova Jerque.

Nesse periodo, uma delegagao de especial istas 
brasileiros da DHN, da Petrobras e da Comunidade 
Cientifica, chefiada pelo diretor de Hidrografia e 
Navegagao, apresentou e defendeu a proposta brasileira 
peranteaCLPC.

O petroleo e outra grande riqueza da nossa Amazonia 
Azul. No limiar da 31110-811110160043, 0 Brasil prospecta, no 
mar, mais de 80% do sen petroleo, o que, em numeros, 
significa algo na 
ordem de 1,6 
milhao de barris 
por dia. Com as 
cotagoes vigentes 
em 2005, e dali 
e x t r a i d 0 , 
anualmente, um 
valor aproximado 
d e U S $ 3 5 
bilboes.
Novamente, nao e 
so o valor 
financeiro que 
conta. Privados desse petroleo, a decorrente crise 
energetica e de insumos paralisaria, em pouco tempo, 0 
Pais.

Por nao ter sido timida, a proposta brasileira ate 
podera, eventualmente, nao ser aceita na sua plenitude, 
mas, em termos de perspectiva atraente, e possivel esperar- 
se que nosso Pais, em beneficio de toda a sociedade 
brasileira, e nos termos da CNUDM, passara a exercer 
jurisdigao sobre os recursos naturals do solo e do subsolo 
marinhos de extensas areas oceanicas, alem das 200 milhas 
nauticas.

Alem do trafego maritimo e do petroleo, que, per si, 
ja bastariam para mensurar o signilicado da nossa 
dependencia em relagao ao mar, poderiamos mencionar 
outras potencialidades economicas como, por exemplo, a 
pesca. Em que pese a vastidao da area a explorar, a pesca 
permanece praticamente artesanal, enfrentando 
dificuldades de toda ordem, que elevam os custos e limitam 
a produgao, quando poderia ser uma valiosa fonte para a

No Brasil, pouco se sabe sobre os direitos que o Pais 
tern sobre 0 mar que o circunda e seu significado 
estrategico e economico, fato que, de alguma forma, parece
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geragao de empregos e, tambem, um poderoso aliado para o 
programa Fome Zero. Existem, ainda, potencialidades 
menos tangiveis, como os nodulos polimetalicos, jazentes 
sobre o Icito do mar e cuja exploragao, economicamente 
inviavel no presente, podera se tornar eonsidcravel filao de 
riquezas no future.

Na Amazonia verde, as fronteiras que o Brasil faz 
com sens vizinhos sao fisicamente demarcaveis e estao 
sendo ocupadas por pelotoes de fronteira e obras de infra- 
estrutura. Na Amazonia Azul, entretanto, os limites das 
nossas aguasjurisdicionais sao linhas sobre o mar. Bias nao 
existem fisicamente. O que as define e a existencia de 
navios patrulhando-as ou realizando agoes de presenga.

Para tal, a Marinha tern que ter meios, e ha que se ter 
em mente que, como dizia Rui Barbosa, “esquadras nao sc 
improvisam.” Para que, em futuro proximo, se possa dispor 
de uma estrutura capaz de fazer valer nossos direitos no 
mar, e precise que sejam delineadas e implementadas 
politicas para a exploragao racional e sustentada das 
riquezas da nossa Amazonia Azul, assim como que sejam 
alocados os meios necessaries para a vigilancia, a defesa e 
a protegao dos interesses do Brasil no mar.

O Programa Piloto do Sistema Global de 
Observagao dos Oceanos (GOOS/Brasil) tern a tarefa de 
coletar, analisar e divulgar dados e informagoes dos 
oceanos, da regiao costeira e de mares fechados e semi- 
fechados, a fim de emitir previsoes confiaveis das 
condigoes oceanicas e atmosfericas. alem de facilitar o 
gerenciamento da regiao costeira e prover as necessidades 
de pesquisa sobre as mudangas do meio ambiente global. O 
Programa Nacional dc Boias (PNBOIA) e parte 
integrante do GOOS/Br e visa coletar dados 
oceanograficos e meteorologicos em tempo quase real, a 
fim de atender as necessidades de caracterizagao do meio 
ambiente e prover informagoes concernentes a seguranga 
da navegagao nas areas maritimas sob a responsabilidade 
do Brasil, para cfeitos de previsao meteorologica marinha 
e sal vaguarda da vida humana no mar.

Alem disso, tanto o GOOS/Br quanto o PNBOIA 
prestam inestimavel colaboragao com a previsao 
meteorologica de todo o Pais, auxiliando a agricultura, 
caiTO-chefe de nossa economia, e realizando a previsao de 
catastrofes naturais.

Em coerencia com as demandas acima suscitadas, 
a CIIRM vem dcsenvolvcndo na Amazonia Azul os 
seguintes Programas e Agoes:

O Programa de Avaliagao da Potencialidade 
Mineral da Plataforma Continental Brasileira 
(REMPLAC) tern o objetivo de executar o levantamento 
geologico-geofisico da nossa PC, efetuando a analise e a 
avaliagao dos seus depositos minerals. Nao obstante a 
ausencia atual de tecnologia, capaz de explorar / explotar 
esses recursos, sao inquestionaveis a importancia e o valor 
que recaem sobre esse estudo. Trata-se de resguardar 
nossas riquezas para as geragdes vindouras.

O Programa de Avaliagao do Potencial 
Sustentavel dos Recursos Vivos da Zona Economica 
Exclusiva (REVIZEE), em fase final, tern a finalidade de 
proccder ao inventario dos recursos vivos marinhos nas 
diversas regioes brasileiras e estabelecer os potenciais 
sustentaveis para a sua captura. Em continuidade 
Programa, ja se encontra em execugao a Agao de Avaliagao 
do Potencial Sustentavel e do Monitoramento dos 
Recursos Vivos do Mar (R£VI MAR), que ira monitorar as 
cotas de captura nao so da ZEE, mas tambem da Plataforma 
Continental Juridica Brasileira (PC.IB

O Programa Arquipelago de Sao Pedro e Sao 
Paulo (PROARQUIPELAGO) coordenado. desde 1998, 
pela Secretaria da Comissao Interministerial para os 
Recursos do Mar (SECIRM), tern o objetivo de garantir a 
habitabilidade humana permanente naquele arquipelago e 
realizar pesquisas que visem a exploragao, ao 
aproveitamento, a conservagao e a gestao dos recursos 
naturais la cxistentes.

O Arquipelago de Sao Pedro e Sao Paulo e formado 
por um grupo de pequenas ilhas rochosas, situadas a cerca 
de 530 milhas nauticas da costa do Estado do Rio Grande 
do Norte, despertando um especial interesse por parte da 
comunidade cientifica brasileira. Esse arquipelago 
tambem esta revestido de grande importancia economica- 
estratcgica, pois alem de estar localizado numa regiao 
privilegiada, com abundantes recursos marinhos 
rota de peixes migratorios e de alto valor comercial, como

a esse

e na
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forma, para o crescimento desse setor, ‘ 
alimentar do povo brasileiro e para o desenvolvimento do 
Pais;

para a seguranga

- Levantamento e Avalia^ao do Potencial 
Biotecno16gico da Biodiversidade Marinha 
(BIOMAR), que tcm por objetivo avaliar o potencial 
biotecnologico dos organismos marinhos existentes nas 
areas marilimas sobjurisdiqaoedc interessenacional;

- Estudo da Estrutura e Funcionamento dos 
Ecossistemas Costeiros e Oceanicos (ECOMAR), que 
tem o proposito de estudar a estrutura e o funcionamento 
dos ecossistemas oceanicos e costeiros, de forma a

a albacora laje, sua ocupaqao, de acordo com a CNUDM, 
permite ao Pais incorporar ao sen territorio maritimo cerca 
do 450.000 km de ZEE, garantidos pela presenga 
ininterrupta de 04 pesquisadores na Estacao Cientitica, que 
se revezam a cada 15 dias.

Outro desafio da CIRM e o de fortalecer a
mentalidade maritima cm nosso povo, coerente corn a 
evolugao tecnologica que atualmente atinge altos niveis de 
desenvolvimento. A obtengao dessa mentalidade 
construtiva e tao fundamental quanto preservaros recursos 
do mar. Pensando nisso, foi criado o Programa de 
Mentalidade Maritima (PROMAR), que procura 
estimular na populagao, cm especial nas criangas e nos 
jovens, a responsabilidade na preservagao e o intcresse 
pelo mar.

compreender os impactos de processes oceanograficos, 
fornecendo subsidies a identificagao de novos recursos, ao 
use sustentavel e a preservagao desses ambientes;

- Consolidagao e Anipliacao dos Grupos de 
Pesquisa e Pos-Graduagao em Ciencias do Mar (PPC- 
Mar), que tem por finalidade apoiar, consolidar e avaliar a 
formagao de pessoal em Ciencias do Mar, por mcio de 
cursos de graduagao e pos-graduagao, criando uma base 
para o desenvolvimento destas ciencias no Pais;;

- Consolidagao da Infra-estrutura para Pesquisa 
do Mar (PESQMAR), que objetiva avaliar, ampliar e 
consolidar a infra-estrutura de pesquisa em Ciencias do 
Mar; e

De acordo com o VI Plano Setorial para os Recursos 
do Mar (VI PSRM ) foram recentemente criadas as 
seguintes agoes da CIRM:

- Aqiiicultura e Pesca (AQUIPESCA), que tem por 
finalidade dar continuidade ao Plano Estrategico de 
Desenvolvi m e n t o
Sustentavel da 
Aquicultura e Pesca da 
S E A P / P R , 
contribuindo, dessa

Cullivo de Ostms

- Integragao dos Sistemas de Informagoes 
Relativas ao Mar (INFOMAR), que tem como proposito 
integrar os bancos de dados oceanograficos existentes, 
visando a estabelecer uma rede de informagoes sobre a 
pesquisa em Ciencias do Mar no Pais, com facil acesso para 
opublicousuario.

Ao longo da historia, o desenvolvimento da ciencia 
e a rapida evolugao tecnologica vein possibilitando 
desvendar os misterios dos occanos, descobrir sua incrivel 
diversidade biologica, scu imenso potencial
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biotecnologico e seus vastos recursos minerais, 
petroleo e o gas natural e, tambem, os nodulos 
polimetalicos, verdadeiras jazidas depositadas no fundo 
dos mares.

preservando importantes recursos naturais.
No Brasil, pelas caracten'stieas do nosso litoral, e 

bastante viavel a ado<;ao de procedimentos que poderao 
alavanear programas de preserva?ao e exploracao racional 
da Amazonia Azul. Destacam-se os programas de carater 
regional, que devem ser priorizados com a participagao das 
comunidades, contribuindo com a inclusao social e o 
desenvolvimento sustentavel.

De certa forma, isso ja vem sendo feito, em rela^ao 
a alguns pianos e programas do Governo Federal, ai 
incluidos especificamente, aqueles desenvolvidos 
ambito da CIRM conforme descrito anteriormente.

Ao se divulgar que dos oceanos emana a vida como 
fonte de sustento, teremos as perspectivas promissoras de 
despertar uma consciencia voltada para o mar. As acoes de 
efetiva preservaqao dos ambientes terrestres ou marinhos 
devem ser imediatas.

Alem disso, temos que ter em mente que toda 
riqueza desperta a cobiqa, cabendo-nos o onus de sua 
proteqao, o que torna essa realidade uma questao de 
soberania nacional. Para que possamos defender 
imensas riquezas na Amazonia Azul e preciso dotar a 
Marinha do Brasil dos meios necessarios para que ela possa 
cumprir com suas atribuigoes.

Finalmente, vale ressaltar que a Amazonia Azul, 
parte importante do territorio nacional, nao pode 

desprezada em nenhuma de suas vertentes. Foi urn desafio 
delimita-Ia e sera urn desafio usufruir, de forma racional e 
sustentavel, de seus recursos naturais.

De modo conclusive, podemos afirmar que nao 
existe pais soberano sem o desenvolvimento de pesquisa 
propria que, por sua vez, exige a definigao politica de agoes 
estrategicas governamentais. No caso da Amazonia Azul, 
tais agoes devem ser voltadas para cada uma de suas 
vertentes.

como o

no

O presente seculo
nasce com a expectativa de 

| que novas tecnologias tragam
significativas contribuigoes
as pesquisas sobre os oceanos nossas
e seus recursos. Alguns bons
resultados ja estao surgindo.

A cadeia alimentar,Gramm de um Navio de Sismica Silbmunim
cuja base reside nos oceanos, comega a ser preservada. 
Conceitos sobre as leis que regem a vida nos oceanos 
comegam a ser mats bem compreendidos. Algumas 
Organizagoes Nao-Govcmamentais (ONGs), voltadas para 
questoes ambientais, comegam a sensibilizar e a induzir a 
opiniao publ ica mondial, nao apenas para seus direitos, 
principalmente para sua maior obrigagao: a de cobrar a 
adogao de politicas publicas voltadas para a preservagao 
dos recursos marinhos.

como ser

mas

Por conta disso, a ocupagao da faixa costeira, em 
quase todos os litorais do mundo, ja vem sendo objeto de 
preocupagao no sentido de que a questao ambiental seja 
tratada o mais racionalmente possrvel, evitando agressoes e

Para que as agoes estrategicas tenham valor, e preciso que 
a Nagao compreenda a irrefutavel importancia do mar pain o

futuro do Pais, assim 
poderemos ter o respaldo 
necessario pain que o 
governo atue em todos os 
setores concementes ao 
aproveitamento das 
riquezas que ali estao e 
que por direito sao nossas. 
Mas como disse o 
Almirante Paulo de 
Castro Moreira da Silva, 
“nao basta proclamar que 
as riquezas sao nossas”, 
precisamos transforma- 
las em bens e defende-las 
da cobiga alheia, sabendo 
que seu aproveitamento 
trara enormes beneficios 
para o povo brasileiro e 
contribuira 
extraordinariamente para 
o desenvolvimento do 
Brasil.
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