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Nesta edigao
• Gerenciamento Costeiro

GERENCIAMENTO COSTEIRO

O Programs de Gerenciamento Costeiro 
(GERCO) conta com recursos da ordem de 45 
milhoes de cruzados, liberados pela SEPLAN, 
para aplicapao no exerci'cio de 1987, O progra- 
ma tern como objetivo coordenar, em conjunto 
com os brgaos federais interessados nas ativida- 
des que tern lugar na zona costeira, a adminis- 
tragao racional destas atividades, estimulando 
estados e territorios litoraneos a executarem 
programas de zoneamento e monitoramento nas 
Areas costeiras de sua responsabilidade, a fim de 
contribuir para a conservagao dos recursos am- 
bientais e do patrimonio cultural destas areas, 
sem prejufzo de seu desenvolvimento economi- 
co e social.

O programs vai atender, inicialmente, seis 
estados: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sao 
Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Rio Grande do 
Norte. O Programs GERCO-87 6 composto por 
quatro projetos bdsicos: Banco de Dados, Ma- 
crozoneamento, Infra-estrutura e Recursos Hu- 
manos.

• Adaptagao do “KRILL” ao Brasil

• Amostras Geologic as

• Sistemas Costeiros

Secretario visita FURG

Scopus taz doagao de Microcomputadores

Espera-se, neste primeiro ano de execucao 
do programs, dos seis estados atingidos, a pro- 
dugao de um macrozoneamento costeiro em se- 
tores prioritJrios, integrando governos estaduais 
e municipais, de forma a iniciarem no pais o 
necesscirio e inadi^vel gerenciamento do litoral.

O Programs de Gerenciamento Costeiro pa
ra 1987 tern suscitado interessesdasautoridades, 
em diversos pontos do pafs, notadamente nos 
Estados litoraneos. Tendo tornado conhecimen- 
to desse Programa, compareceu a Secretaria da 
CIRM, no dia 2 de abril prbximo, o Governador 
TARCISIO BURITY, da Parai'ba, em visits de 
trabalho.

Detalhes das diversas atividades da Secreta
ria Ihe foram entao apresentados e, de modo 
particular, do Programa GERCO-87. O Gove[- 
nador entusiasmou-se com o que Ihe foi explica- 
do sobre o Programa, e demonstrou a vontade 
poli'tica da Parai'ba de vir a participar nos prbxi- 
mos desdobramentos do Plano de Gerenciamen
to Costeiro.

Na ocasiao, convidou o Comandante LUCI- 
MAR, Subsecretcirio, sob cuja coordenagao esta 
o Programa GERCO-87, para uma visita t^cnica 
ao Estado, com vistas a iniciar as providencias 
para uma futura participagao da Parafba no Pla
no Nacional.

O governador Tarcfsio Burity ouve o Comandante Lucimar sobre o gerenciamento costeiro.
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Krill", trouxe da Ant^rtida uma amostra de 
quinze esp6cies do crust^ceo, a bordo do Navio 
"Prof. Besnard".

Esses krills estao sendo mantidos em aqud- 
rios refrigerados desde a travessia da Antartica 
para o Brasil, onde, jd nas instalapoes da USP, 
apresentam boas condigdes de sobrevivencia, 
representando feito pioneiro para o nosso Pai's, 
por meio do qual o Dr. PHAIM objetiva estudar 
a capacidade de adaptagao do crustaeeo d dieta 
eonstitufda pelo fitoplancton, quesao algas mi- 
croscbpieas eoletadas em dguas brasileiras, e cu- 
jo sucesso permitira que sejam desenvolvidos es- 
tudos da biologia desse animal, em laboratorio, 
durante todo o ano.

A equipe do Dr. PHAN tambdm esta desen- 
volvendo estudos originals na 3rea da gendtica 
do krill, por meio do prepare de laminas con- 
tendo os cromossomos do crustdceo, estruturas 
autoduplicativas, depositaries da informagao ge- 
natiea transmitida de c^lula para caiula, de gera- 
gao para geragao, e eujos resultados contribui- 
rao, de forma efetiva, para o conhecimento da 
gen6tiea do krill. Sao resultados ansiosamente 
esperados por toda a comunidade eienti'fica in- 
ternacional que trabalha na Antartica.

Expedigoes Brasileiras a Antartica tiveram Exito

.

O pintor Oscar Tect'dio, que este- 
ve na Antartica a bordo do Barao 
de Teffe", esta preparando uma ex
po si qao sob re o continente gelado, 
que sera realizada em agosto, a par- 
tir do dia 25, na gaieria de arte Ma
ria Augusta do Rio de Janeiro. 0 
pintor recebeu a visita do Secretario 
da CIRM, junto com o professor 
Eun'pedes Cardoso de Menezes. A 
gaieria de arte Maria Augusta fica 
na Avenida Atlantica, n9 131, sub- 
so/o

Atracados o NApOc Barao de Teffe”, o NOc "Almirante Camara” e o NOc ''Professor Ber
nard".

A fase de mar da Operagao Ant^rtiea V 
completou-se com o regresso, no ultimo mes de 
abril, do Navio de Apoio OceanognSfico "Barao 
de Teff6", do Navio Oceanogr^fico "Almiran- 
ta Camara", ambos da Diretoria de Hidrografia 
e Navegagao e do Navio Oceanogr^fico "Profes
sor Wladimir Besnard", da Universidade de SSo 
Paulo, onde cumpriram com total exito as tare- 
fas que haviam sido programadas para realiza- 
rem na regiao antartica.

O ponto notbrio da Operagao Antartica V 
repousa na execugao de perfilagem si'smica de 
mais de 5.000 km, levadas a efeito pelo "Almi- 
rante Camara", coletando dados em 1.700 
fitas magnbticas, com resultados formiddveis, 
bem acima da expectativa.

O "Professor Besnard" voltou ao Brasil apbs 
uma. viagem de 64 dias ao continente gelado, 
partindo na madrugada do ultimo dia antes do 
ini'cio do riqoroso inverno ant^rtico, comple- 
tando sua quinta expedigao brasileira a Antar
tica, tendo enfrentado ventos fortes (nunca vis- 
tos na regiao), com velocidade de atb 200 qui- 
lometros hordrios e sendo obrigado a navegar 
em meio a grande incidencia de gelo, maior que 
nas viagens anteriores.

Jci o Navio Oceanogrdfico "Barao deTeffb" 
cumpriu viagem de cinco meses a Antbrtica, vol- 
tando ao Brasil no dia 11 de abril passado, ten
do o seu Comandante, Capitao-de-Mar-e-Guerra 
FERNANDO MANOEL FONTES DIEGUES, 
informado que os cientistas brasileiros estao ob- 
tendo importantes avangos nos estudos sobre 
biologia marinha, meteorologia e vida animal no 
continente gelado.

A proxima expedigao brasileira a Antartica 
dever3 seguir viagem no mes de novembro, com 
o objetivo de oferecer apoio as pesquisas e 
transportar de volta os brasileiros que ficarSo 
em solo antbrtico atb dezembro.

Institute Oceanografico Estuda 
Adaptagao do “KRILL” ao Brasil

Dando continuidade aos trabalhos experi- 
mentais realizados durante a Operagao "Antar
tica V", o Dr. PHAN VAN NGAN, do Institute 
Oceanografico da Universidade do Estado de 
Sao Paulo, encarregado do subprojeto "Estudo 
Bioquimico, Morfolbgico e Fisiologico do

*«s-**-... -1
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O pintor Oscar Tecfdio, diante do "Impetuoso Cana! de Drake", quando da visita do A/mirante 
Adriao. Presentes o professor Eurfpedes Cardoso de Menezes e o Comandante Jonas.
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Amostras Geoldgicas
O Banco Nacional de Amostras Geoldgicas, 

sediado no Laboratorio de Geologia Marinha 
(LAGEMAR) do Institute de Geociencias da 
Universidade Federal Fluminense, e mantido 
com recursos financeiros da CIRM, abriga 
suas dependencias um acervo de amostras com 
o objetivo de atender as necessidades das insti- 
tuipoes participantes do PGGM, no sentido de 
ativar o intercambio entre as mesmas quanto a 
agilizacao dos mecanismos de informapoes 
bre coleta, estocagem e resultados de proces- 
samento das amostras.

Atualmente, o Banco possui cerca de 5.000 
amostras superficiais, provenientes de diversas 
expedicoes oceanograficas que englobam desde 
a Geomar I, incluindo ainda a colepao completa 
do Projeto REMAC, como tamb^m amostras 
dragadas na cordilheira mesoatlantica e zonas 
de Fraturas Oceanicas. Estima-se que este mon- 
tante de amostras constitua apenas um terco do 
total existente em outras instituipoes.

so-

Amostras doadas pela Esso Brasileira de Prospeccao.hum

O programa de computador, elaborado para 
o arquivamento de todos os dados, permitira 
tambem viabilizar os mecanismos de acesso as 
amostras, atraves de multiplas entradas. Por 
exemplo, possibilitar a solicitacao de uma lista- 
gem com todas as amostras que contenham car
bonates e que estejam localizadas entre deter- 
minadas coordenadas. Nas listagens serao forne- 
cidas informacoes sobre coordenadas, profun- 
didade, data de coleta, localizacao nas pratelei- 
ras, peso dispom'vel, etc. Ao receber uma solici
tacao de amostra, o processo inicial sera a con- 
sulta ao arquivo de dados para a resposta sobre 
a existencia ou nao da amostra, a quantidade do 
material dispom'vel, quais os estudos previos 
efetuados sobre a mesma e quern os executou. 
Apos a constatacao de todos estes itens, a amos
tra sera enviada ao solicitante acompanhada de 
todas as informacoes pertinentes.

Periodicamente, uma listagem de amostras 
sera enviada as instituipoes participantes do 
PGGWI e outras instituipoes interessadas. A pri- 
meira listagem com informapoes das operacoes 
Geomar I, II, III e IV estara sendo enviada no 
mes de julho proximo.

Alem de receber, armazenar e distribuir 
amostras, a importancia do BANCO se prende 
a divulgacao de t^cnicas de coletas e processa- 
mento no sentido de uma melhor orientacao 
quanto as condipoes de aproveitamento e pre- 
servacao das amostras. Propoe-se tambem a ofe- 
recer treinamento tScnico cientffico a pessoal 
atraves de estagios orientados.

Dentro de suas perspectivas futuras, o 
BANCO estd prevendo a construpao de instala- 
coes apropriadas que permitirao manter amos
tras especiais em sistema de refrigerapao cons- 
tante para sua melhor preservapao, como seria o 
caso de amostras procedentes de expedicoes 
a Antdrtica, as quais seriam armazenadas em 
camaras frigorfficas. Esta prevista tambem, a 
construpao de uma drea de grande porte para 
abrigar o volume de amostras excedentes as 
condipoes de espaco atualmente existente no 
BANCO, como 6 o caso das amostras doadas pe
la ESSO, que estao praticamente ao desabrigo 
e sem as condipoes necessarias de preservapao. 
Para tanto, a OFF cedeu uma area nas proximi- 
dades do BANCO para a qual estao sendo discu- 
tidos os tramites de adaptapoes a serem efetua- 
das para a sua ocupapao.

Vista geral do BANCO DE AMOSTRAS

Recentemente, foi feita uma valiosa doacao 
da ESSO BRASILEIRA DE PROSPECQAO, 
que encerrou suas atividades na area de contra- 
tos de risco para explorapao de petroleo no Bra
sil e, em decorrencia de pesquisas para 6leo e 
gas na margem continental brasileira, a ESSO 
coletou um volume aproximado de 14.000 
amostras, o qual, atraves da presente doapao, 
enriquece consideravelmente o acervo do 
BANCO.

Para o desenvolvimento de suas operacoes 
durante o ano de 1987, o BANCO NACIONAL 
DE AMOSTRAS GEOLOGICAS recebeu, atra
ves do convenio CIRM/UFF n? 070/055/ 
1986, recursos na ordem de Cz$ 57 8.239,00 
aprovados para o subprojeto 9110.

aaU i
i

^ i Prof. Vera Regina Abelin Ponzi 
Coordenadora do Banco Nacional de 

Amostras — Geoldgicas — Lagemar — OFF
Perfis Si'smicos que acompanham as amostras 
doadas pe/a ESSO.Estantes com amostras embaladas e codificadas.
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Sistemas Costeiros
pela funcionalidade das unidades sistemicas, se- 
gundo vari^veis de evolugSb temporal que carac- 
terizam ciclos, conforme a conjuntura regional, 
por sua distribuipao em relagao £ latitude geo- 
grSfica.

A configurapao e o dimensionamento das 
unidades ou sistemas da zona costeira, 6 essen- 
cial para o cadastramento de seus recursos 
turais e sua utilizapao pelo homem. No raciocf- 
nio do alcance teorico imprime-sea integridade 
funeional de urn sistema a soma cumulativa da 
multivaridvel por seus conjuntos de interapao 
vetorial, onde a id^ia de "ctipsula" permeSvel 
expressa no tempo as amplitudes assumidas 
pela zona costeira ao fim de uma s6rie de epis6- 
dios ou ciclos. (Figura 1).

O espapo identidade assim descrito, 
unidade funeional relativamente homogenea, 
forma-se de subunidades interdependentes, de 
cuja propriedade de auto-sustentapao emana a 
capacidade energ^tica do equili'brio ou evolu- 
pao dos ecossistemas que o compoem.

terminam o espectro ffsico das varidveis (Figura
2).

Organizagao do Espago Reunir e sistematizar os dados cienti'ficos 
existentes e dedicados ao estudo do ambiente 
costeiro, 6 a tarefa atual do programa de geren- 
ciamento costeiro. Nesse sentido, o macrozo- 
neamento costeiro e a organizapao dos sistemas 
de informapao, completam a premissa da mis- 
sao de gerenciar o espapo costeiro atravfo do 
planejamento adequado, tendo como objetivo 
fundamental a integrapao do homem e a preser- 
vapao dos ecossistemas na garantia de sua auto- 
sustentapao.

A execupao de um piano cadastral de infor
mapao exige, inicialmente, a normalizapSo e sele- 
pao de crit6rios e legendas, incorporadas a me- 
todologia que em seu proposito deve se utilizer 
da cartografia tradicional ao nfvel de represen- 
tapao de 1/100.000, capaz de oferecer o deta- 
Ihamento da estrutura interna dos sistemas cos
teiros. Onze temas orientam a experiencia de 
aplicapao e desenvolvimento de tdenicas de re- 
presentapao cartogr^fica est^tica, contendo o le- 
vantamento dos recursos naturais costeiros em 
seu estado atual de uso ou preservapao. Para 
atender aos prinefpios estabelecidos no pro
grama a macro escala corner^ o dimensiona
mento dos ecossistemas e sua classificapao, de 
conformidade com indicadores ambientais con- 
dicionantes.

Renato Herz

Institute OceanogrSfico U.S.P. na-

A argumentapao teorica e experimental so- 
bre os espapos geograficos estruturados sobre a 
superffeie do planeta reconhece, a partir de 
exaustivas discussoes e conceitos, a articulapSb 
de unidades interdependentes que caracterizam 
o meio ambiente segundo a predominancia 
maior de um de seus componentes essenciais, 
seja da atmosfera, do oceano ou dos continen-

como

tes.
Na conceituapao estrutural da articulapao de 

unidades espaciais reconhece-se categorias que 
sao definidas a diferentes graus de generalizapao, 
compatfveis a amplitude do fenomeno. A me- 
todologia do estudo sistemico baseia-se, funda- 
mentalmente, na abordagem de causa e efeito 
que caracteriza m'veis de detalhe sobre series 
temporais da manifestapao de multiplas variS- 
veis. £ desta id6ia que especialistas admitem o 
critGrio da funcionalidade do espapo, que ca
racteriza o comportamento vetorial progressivo 
e cfclico, capaz de constituir o comportamento 
dinamico e a coerencia das unidades designadas 
de "homogeneas".

Em sua grande maioria, as ciencias naturais 
adotam tais conceitos, na adequapao da identi- 
ficapao de unidades, destacadas como ecossiste
mas sem qualquer expressao de vinculo no do- 
mi'nio espacial perpetuado pelos sistemas, que 
integram diferentes ecossistemas interdependen-

tSTRUTURA
SISTEMA

COS TEIRO

Na articulapao aprovada para a elaborapao 
das folhas temSticas, cartas de 30' de latitude 
por 30' de longitude, ajustadas aos sub-quadros 
de Marsden de 10X1°, cobrem as areas consi- 
deradas na definipao da zona costeira (Figura 3).

Embrionariamente, o produto desta apao do 
macrozoneamento costeiro sera acoplado ao 
prepare da geocodificapao, necessaria a compo- 
sipao dos dados tematicos em pianos matriciais 
distintos do acervo do sistema geografico de in
formapao. Nessa fase os bancos de dados pro- 
moverao a atualizapao e manutenpao da infor
mapao com vantagem, bem como permitirao a 
criapao de prognosticos e diagndsticos necessa
ries a avaliapao e anaiise pelos colegiados ao nf- 
vel dos Estados.

O gerenciamento costeiro envolve o cadas-

Macrozoneamento Costeiro
tes.

A necessidade do conhecimento integrado 
dos sitemas costeiros reside na particularidade 
em que.a maioria dos programas de pesquisa ata 
o final da d4cada de 1970, produziu conheci
mento particularizado e disperse, sem a norma- 
lizapao necessaria para constituir a informapao 
integrada e ajustada as escalas temporo-espa- 
ciais, resultantes das s6ries sequenciais que de-

Algum questionamento se faz necessario em 
razao dessa preocupapao, desde o princi'pio da 
necessidade natural ou da ciencia cujodommio 
teorico depende de uma organizapao estrutural, 
capaz’ de reduzir diferentes m'veis de informa- 
pao derivados da pesquisa cientffica que impli- 
ca, por sua hipdtese, a um certo grau de detalhe.

Situa-se sobre o macrocosmo planet^rio uma 
diversidade de ecossistemas integrados a conjun
tos maiores, sub-regionais que participam de 
unidades funcionais relativamente homogeneas. 
Tais espapos participam da organizapao da su- 
perffeie do planeta na ordem dos geossistemas 
cujos fatores ambientais predominantes os clas- 
sificam como terrestres ou marinhos.

SISTEMAS E PROCESSOS COSTEIROS

ATMOSFERA
,oi

■jtSCONTINENTS Gif’!
pp3

CORRELAQAO
DEPENDENCIASistemas Costeiros

\oAoO litoral define o lugar geom6trico do 
to entre a terra e o mar. Para o ambiente ffsico 
derivado da interapao de fatores terrestres e 
rinhos alterados pelos atmosf^ricos, sobre esta 
porpao de espapo encontra-se um comporta
mento transicional que se expande sobre uma 
faixa posicionada sobre o litoral.

A zona costeira 6, pois, um ambiente tran
sicional de amplitude variSvel, conforme a pre- 
senpa de categorias funcionais que imprimem ao 
espapo sua identidade, caracterizando ecossiste
mas interdependentes em unidades relativamen
te homogeneas, estruturadas em geossistemas 
ou sistemas costeiros.

conta-

ma-
•v . r/t

°»re
CoDEPENDENCIA

■v-

OCEANO

UNIDADES ESTRUTURAIS
PLATAFORMAPortanto, zona costeira 6 o espapo definido
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tramento das informaipoes, sua dinamizagao em 
estafoes automatizadas para qua as afoes poli- 
ticas e legais, estejam solidamente amparadas 
nos dispositivos ttoiicos.

A eficiencia do programa sera proporcional 
a responsabilidade assumida pelos setores espe- 
cializados das Secretaries dos Governos Esta- 
duais e Universidades, a partir do envolvimento 
da multidisciplina, al6m da concientizagao a m- 
vel politico na adogao das diretrizes de um pla- 
nejamento integrado que deriva da participagao 
das comunidades Municipais.

O efeito legal constitui'do na lei Federal, de- 
ver3 receber a complementagao adequada para 
amparar a solugao de problemas de competen- 
cia Municipal e Estadual, levando em conta as 
particularidades ambientais sdcio-economicas e 
culturais dos diferentes sistemas costeiros.

na redugao dos tempos de operagao.
Nao ha outro modo, no conhecimento tec- 

nologico alcangado ate o momento, senao este 
em que 6 possi'vel manipular informagao sinoti- 
ca de grandes extensoes da superfi'cie terrestre.

A Costa Brasileira em seus 7.408 km de lito
ral nao dispense esta contribuigao, atendendo a 
expectativa de agilizagao no policiamento da 
zona costeira. Trata-se de um instrumento qua- 
lificado para o controle dos ecossistemas cos
teiros e seu detalhamento a m'veis de escalas 
maiores compati'veis a pesquisa de facies sobre 
ereas mais cn'ticas para gerenciamento ou com- 
plexas em relagao a sua microestrutura.

Os sateiites mais categorizados ao monito- 
ramento da zona costeira dispoem de imageado- 
res multiespectrais de alta resolugao, que discri- 
minam periodicamente os alvos distintos con- 
forme sua distribuigao nos diferentes ecossiste
mas. Desse modo, sem diivida, o produto do 
sensoriamento remote orbital este capacitado 
em potencializar a exploragao tematica setori- 
zada na elaboragao das cartas do macrozonea- 
mento costeiro.

E imprescindfvel nessa pesquisa a repetitivi- 
dade das imagens produzidas, contribuindo efe- 
tivamente na atualizagao dos sistemas de infor
magao, ou mesmo orientagao para o monitora- 
mento e policiamento de efeitos detectados 
pela anSlise automatizada de daglos gravados 
em fitas magn6ticas compati'veis ao computa- 
dor.

impressora de digitos e linhas.
A automatizagao introduzida na metodolo- 

gia do gerenciamento costeiro tern por obje- 
tivo alcangar um domi'nio mais rapido e efi- 
ciente sobre a informagao produzida tradicio- 
nalmente por pesquisas em superffeies ou dete- 
tores instalados em plataformas flutuantes, 
a6reas e orbitais por sua observagao sindtica e 
repetitiva.

Desde o armazenamento matricial do conhe
cimento sobre os sistemas costeiros, elimina-se

EVOLUQAO ESPAC/AL

MATRtZES

SOBRFPOSipAO SIMETRICA 
DA INFORMAGAO POR 
REFERENGIAL DE

GAIFA DE MATRIZES 
NO ESPAGO

ESPACO

Os dados processados e intercomparados po- 
dem ser introduzidos graficamente nos sistemas 
geogreficos de informagao, dispondo da possi- 
bilidade do confronto de registros alfanumdri- 
cos e desenho gr^fico sobre o resultado temdti- 
co observado nas imagens corrigidas segundo a 
projegao cartografica.

por complete a dificuldade em reunir os dados 
necessaries a avaliagao da qualidade funcional 
e articulagao do espago, introduzindo a veicula- 
gao dos dados segundo seu enderegamento e 
selegao por intercruzamento (Figura 4).

As condigoes de contorno dos geossistemas 
e ecossistemas modificam-se na dimensao do 
tempo a partir das series que definem sua ampli
tude espacial em muitos casos transitdria, por 
efeito de sua variagao ciclica. Deduzir os limi- 
tes fi'sicos das unidades espaciais 6 deste modo 
impossfvel de realizar no sentido estatico do 
problema, entretanto, o raciocmio dinamico na 
progressao do tempo 6 que proporcionara 
gime funcional (Figura 5).

Na perspectiva da organizagao matricial por 
distribuigao de series temporals 4 possi'vel esta- 
belecer um controle das amplitudes fi'sicas de 
variagao das unidades relativamente homoge- 
neas classificadas como sistemas (Figura 6).

CONCEPQ&O DO ESPACO 
NUM INSTANTE DO TEMPO

Banco de Dados
Monitoramento Os sistemas geogr^ficos de informagao para 

a zona costeira incluem a descentralizagao e o 
acervo de dados alfanum6ricos estarao distri- 
bui'dos em grade cartografica sobreposta as 
unidades de 30’ recomendadas para efeito do 
macrozoneamento.

Da geocodificagSo as matrizes especfficas 
estarao reunidas em grupamentos de mesmo en
deregamento, para que se proceda a busca de re- 
lagoes por intercruzamento na realizagao de 
diagnosticos e si'nteses por sai'da em vfdeo ou

Acompanhar o regime dinamico da funciona- 
lidade dos sistemas costeiros e tarefa concomi- 
tante as agoes do uso projetado dos 
naturais e da propria organizagao do espago, 
controlado pelo policiamento e corrigido pelo 
dispositive legal. Monitorar encerra o controle 
do meio ambiente aos crit§rios de tolerancia, 
determindos por indices prdprios de pureza ou 
contaminagao alem do aproveitamento ou rear- 
ticulagao da estrutura f isica dos ecossistemas in- 
terdependentes.

No primeiro caso, a competencia j3 instalada 
no pais pode orientar um programa nacional de 
manejo desde que os m^todos f isicos, quimicos 
e biologicos sejam aferidos entre si constituindo 
padroes comparatives.

Para monitorar as alteragoes no uso do solo 
e suas implicagoes na estrutura ecossistemica, 
outras tgcnicas devem estar associadas ao pro- 
cedimento cl^ssico do apoio em superfi'cie por 
missao de campo.

E notbrio e indispensavel que a sentinela do 
processo de monitoramento fixa-se na utiliza- 
gao de tecnologias avangadas, pelo uso de aero- 
naves e satblites artificials equipados com sen- 
sores e imageadores, capazes de produzir infor- 
magoes a baixo custo com grande desempenho

o re-
recursos

EX PA NS SO TRIDIMENSIONAL 
DO E SPADO SI STEM A 
NO TEMPO s-f

e2.

V\
vN,

Funcoo I
Tx //v TEGRACAO DAS 
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Durante sua permanencia na Universidade, o 

Secretcirio de cirm foi acompanhado pelo Rei- 
tor Prof. Jomar Laurino, pelo Sub-Reitor de 
Planejamento e Desenvolvimento Prof. Paulo 
Edison Pinho e pelo Superintendente de Apoio 
a Pesquisa Oceanografica e Antartica, Eng? 
Vidal Mendonca.

A visita foi iniciada pelo IMavio Oceanografi- 
co Atlantico Sul que voltou, recentemente, de 
docagem obrigatoria, realizado no Estaleiro S6 
S/A — Porto Alegre, onde, com recursos da 
SECIRM/PSRM, passou por revisao geral, desde 
os sistemas de propulsao e navegacao, at£ os de 
pesquisa oceanografica.

Apos visitar o "Atlantico Sul", o Secretario 
de cirm deslocou-se a Lancha Oceanografica La- 
rus, ancorada no Rio Grande Yacht Club a qual 
passou, tambgm, por revisao geral do equipamen- 
to cienti'fico, comando e navegacao, bem como 
reparos na fibra, com recursos da SECIRM/ 
PSRM.

I

Almirante Camara levantara a 

Plataforma Continental Brasileira
Ministro cria Subcomissao
visando Futura 
Minera<?ao Oceanica

O IMavio Oceanografico "Almirante Cama
ra", da Diretoria de Hidrografia e Navegacao, 
suspendeu, do Rio de Janeiro, no ultimo dia 8 
de junho, para realizar a I Comissao de levanta- 
mento da plataforma continental brasileira, a 
qual devera prolongar-se at6 27 de agosto vin- 
douro, sendo desenvolvida na area do plato de 
Santos, no litoral paulista.

O Ministro Coordendor da Cl RM, Almirante 
HENRIQUE SABOIA assinou a Portaria n? 
0002, de 29 de abril passado, criando Subco
missao com a competencia para elaborar subsf- 
dios ao planejamento governamental decorren- 
te ao eventual registro do Brasil como investi- 
dor pioneiro, nos termos da Resolucao II da 
Convencao das Nacoes Unidas Sobre o Direito 
do Mar, a qual, entre outras medidas, aprovou 
um programa para administrar o investimento 
em atividades pioneiras relativas a nodulos poli- 
metalicos.

Esta a bordo uma equipe de tecnicos da 
PETROBRAS, que auxiliam nos trabalhos, sen
do a primeira iniciativa oficial brasileira no 
sentido de tracar o limite exterior da platafor
ma continental brasileira alem das 200 milhas 
nauticas, de acordo com o que preceitua a Con- 
vengao das Nacoes Unidas sobre o Direito do 
Mar.

Os recursos para recupcragao das duas em- 
barcacoes, totalizaram Cz$ 2.190.000,00 repas- 
sados a FURG, atraves do convenio MEC/ 
FURG/SECIRM.

Dando prosseguimento a visita, o Contra- 
Almirante percorreu o Museu Oceanografico da 
FURG onde foi recepcionado pelo Prof. Eliezer 
Rios.

A Subcomissao tera prazo de cento e oiten- 
ta dias para apresentar a CIRM os resultados de 
seus trabalhos e sera integrada por um represen- 
tante do Ministerio das Relacoes Exteriores, 
que coordenara os trabalhos, e por representan- 
tes dos Ministerios da Marinha; Minas e Energia; 
Ciencia e Tecnologia e Educacao, contando 
com apoio t^cnico-administrativo da Secretaria 
da CIRM e, sempre que necessario, podera con- 
vocar servigos a Comunidade Cientifica e de es- 
pecialistas para o trato de questoes especi'ficas.

Os nbdulos polimetalicos incluem-se entre 
os recursos do mar, e a Resolucao da ONU so
bre o Direito do Mar concede vantagens inega- 
veis aos chamados investidores pioneiros, que 
podem, antes de sua entrada em vigor, receber 
concessoes sobre areas exclusivas para prospec- 
pao e exploragao daqueles recursos. Por propos- 
ta do Brasil, poderS ser reconhecido qualquer 
pai's em desenvolvimento que comprove ter 
investido trinta milhoes de dolares em ativida
des pioneiras, antes de 1? de Janeiro de 1985.

Secretario da CIRM 
visita a FURG

Na Estacao de Apoio Antartico (ESANTAR), 
o Secretario da CIRM recebeu, do Chefe da Es
tacao, Econ. Claudio Guedes, explicacoes sobre 
a situacao geral de infra-estrutura da Estacao 
que da suporte, no Subprograma de Logi'stica, 
as Operacoes Antarticas.

Ainda na ESANTAR, o Almirante Adriao 
tomou conhecimento do piano de nacionaliza- 
cao das roupas de protecao ao frio que estao 
sendo desenvolvidas em conjunto com empresas 
brasileiras de diversas especialidades. Na opor- 
tunidade, foram inspecionados diversos equi- 
pamentos do suporte de logi'stica, recem de- 
sembarcados dos navios que retornaram da 
Antartica.

A Fundacao Universidade do Rio Grande 
(FURG). recebeu a visita, no dia 3 de abril, do 
Almirante Adriao, Secretario da Comissao In- 
terministerial para os Recursos do Mar, orgao 
responsavel pela coordenagao e execugao do 
Programa Antirtico Brasileiro.

A vinda a Rio Grande, teve como objetivo, 
al6m da visita a Universidade, recepcionar a che- 
gada dos navios Barao deTeffSe Almirante Ca
mara que regressaram da Antartica, encerrando 
a Operacao Antartica V, durante o Verao 86/87.

I

li
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O Almirante Adriao e o Reitor Jomar quando da visita a FURG.
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Notfcias da SECIRM 11/05 — X Reuniao Consultiva Especial sobre 
Recursos Minerals AntSrticos 

12/05 — Reuniao de Assessores e Coordenado- 
res dos Estados e dos Projetos do Pro- 
grama GERCO/87

18/05 — I Reuniao do Comite Cienti'fico do 
Projeto Integrado da Lagoa dos Patos 

19/05 — Simposio da Antartica no IBEA/RJ 
03/06 — I Expo-Ambiente no Rio Centro/RJ 
08/06 — Im'cio da I Comissao de Levantamen- 

to da Plataforma Continental Brasi- 
leira — NOc "Almirante Camara" 

08/06 — Reuniao do NAPD — Boulder/EUA 
16/06 — Palestra sobre o PROANTAR na 

FEMAR/RJ
18/06— Visita a Universidade Estadual do 

Piauf
25/06 — I Reuniao da Subcomissao "Brasil — 

Investidor Pioneiro".

Scopus faz doagao de 
Microcomputadores

tuto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) em 
Sao Paulo.

O terceiro micro, um NEXUS 2.690 com 
configurapao composta de: uma unidade de sis- 
tema com processador de 16 bits (8088), 704 
KB de membria, uma unidade de disco flexfvel 
e uma unidade de disco n'gido com 10MB; te- 
clado e um monitor de video monocromStico. 
Este encontra-se instalado na SECIRM, dando 
apoio ao processamento de sistemas voltados 
para a cirea tbcnica e administrativa.

A SCOPUS Tecnologia S.A. doou ao Progra- 
ma Anteirtico Brasileiro (PROANTAR) tres 
microcomputadores.

Dois se encontram instalados na Estagao 
"Ferraz", no continente antartico, servindo, en- 
tre outras aplicagoes, as pesquisas meteorologi- 
cas, fazendo transmissao de dados para o Insti-

Ciencia Pesqueira Moderns
De dezenove de outubro a dezenove de no- 

vembro prdximo, sera realizado na cidade de 
Mbrida, no Mexico, o curso 'Temas Seleciona- 
dos em Ciencias Pesqueiras Modernas". O cur
so 6 promovido pelo Centro de Investigacibn y 
de Estudios Avanzados del IPN, Unidade de 
Merida, do Mexico. Serao admitidos apenas 
vinte estudantes, sendo metade mexicanos e a 
outra metade de estrangeiros. Os custos corre- 
rao por conta dos prbprios inscritos, ja que a 
entidade mexicana nao conta com recursos su- 
ficientes para dar apoio aos estudantes que par- 
ticiparao do curso.

Para maiores informagoes os interessados 
poderao escrever para: Carretera Antigua a Pro- 
gresso, km 6, C.P. 97310, AP. 73, Merida, Yu
catan, Mexico.

Ill Encontro de 
Anilhadores de AvesLadeado pelo Secretario de C!RMr Almirante Adriao e pelo Comandante Gama o Sr. Luis Carlos 

Vieira, Gerente da Filial Brasilia da SCOPUS, faz a entrega do equipamento a SECIRM.

Serb realizado no periodo de 14 a ISdeju- 
Iho prbximo, na Universidade do Vale do Rio 
dos Sinos (UNISINOS), mais um Encontro Na
cional de Anilhadores de Aves. A programagao 
do evento preve a participagao de palestrantes 
do pais e do exterior. Mais detalhes deverao ser 
solicitados a UNISINOS atravbs do Museu de 
Zoologia, Caixa Postal 275, CEP 93.020, Sao 
Leopoldo, RS ou pelo telefone (0512) 92-6333 
— Ramal 317.

Atividades da SECIRM 03/04 — Chegada do NOc "Almirante Camara" 
04/04 — Chegada do NApOc "Barao de Tefte" 
07/04 — Assinatura do Projeto Lagoa dos Patos 
11/04 — Simpbsio "Ecossistema da Costa Sul 

e Sudeste Brasileira"
04/05 — Reuniao Preparatbria para a XIV 

Reuniao do Tratado Antertico 
07/05 — Comissao mista Brasil-Canade

A Secretaria da CIRM participou, no trimes- 
tre abril a junho, dos seguintes principals even- 
tos:
02/04 — Visita do Secretario a UNISINOS

I----- 1 DESEJO RECEBER GRATUITAMENTE O INFORMATIVO DA CIRM
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3) Propaga^ao VLF na Baixa lonosfera (9585) -
INPE.................................Cz$ 305.000,00

4) Medidas de Radonio na Baixa Atmosfera
(9586) - INPE..................Cz$ 413.000,00

5) Caracterizacao de Aerosdis na Estagao Ferraz
(9617)-INPE..................Cz$ 85.000,00

6) Recepqao WEFAX de Imagens de Satclites
Meteoroldgicos na Estagao Ferraz (9618) - 
INPE.................................Cz$ 120.000,00

7) Determinagao da Cornposigao Qulmica das 
Chuvas da Estagao Ferraz (9619) - IN-

Cz$ 85.000,00
8) Flutuagoes na Radiagao Cdsmica de Fundo

- INPE..............................Cz$ 365.000,00
9) Invest!gagao lonosKrica na Antdrtica -

...........................Cz$ 310.000,00
Minorititrios na AntSrtica 
...........................Cz$ 370.000,00

11) Pesquisas de Fontes Emissoras de Raios Gama 
Gama de muito aita energia - UNICAMP . .

TOTAL Cz$ 2.580.000,00

2) Medigao da Corrente Antdrtica (9571) -
INPE ...........................

3) Gravimetria na Antdrtica (9610) -
UFPR........................... Cz$ 100.000,00

4) Contribujgao a Sedimentologia das praias das 
Ilhas Shetland do Sul (9620) -
UFRGS

5) Correlagao Geoldgico-Estratigrafica das Ilhas 
Robert e Greenwich - 
UNISINOS

Cz$ 1.084.000,00CIRM Aprova 
Subprojetds do PSRM

Nas 83- e 845 Sessoes realizadas, respectiva- 
mente, dias 14 de maio e 30 de junho passados, o 
Plen&rio da CIRM aprovou os seguintes auxflios e 
subprojetos do PSRM para 1987:

Cz$ 60.771,00

Cz$ 250.000,00
6) Estudo da Deformagao e do Metamorfismo do 

Complexo Metamdrfico de Scotia -
UFRJ ........................... Cz$ 228.000,00

7) Geologia e Paleontologia da Ilha Adelaide e 
Adjacencias - USP . . . Cz$ 283.000,00

TOTAL Cz$ 2.106.833,00

- Desenvolvimento e Otimizagao de TScnicas 
Anallticas para Substancias Organicas em Am- 
bientes Naturals (UFF) . Cz$ 494.508,69

- Auxflio para participagao em Simpdsios no 
Exterior (IO/USP) “COASTAL ZONE 87” -

20.450,00
- Avaliagao do zooplancton coletado nas opera-

goes CONVERSUT I e II (UFRJ).....................
...................................................Cz$ 74.451,00

- Auxflio para adaptagao da sala para instalagao 
de Microcomputador e Impressora (UFCE/LA-

Cz$ 65.382,00
- Ill5 Reuniao sobre Pesca e Pesquisa de 

Tubaroes e Raias do Brasil (UFCE/LABO-
Cz$ 255.000,00 

da Platafor-

PE

INPE 
10) Gases 

INPE

Cz$Seatle/USA

Subprogr. de Educagao 
e Treinamento

BOMAR) 1) Cursos e Estdgios no Pals - 
SECIRM........................... Cz$ 200.000,00 

2) Cursos, Estigios e Intercambio do Exterior - 
SECIRM..............................Cz$ 200.000,00

Cz$ 100.000,00

Cz$ 150.000,00

Cz$ 200.000,00

Cz$ 30.000,00

Subprogr. Ciencias da Vida
MAR)..............................

- Sedimentos Superficiais
Brasileira (UFRGS/CE- 
... Cz$ 279.174,00

1) Estudo Bioqufmico, Fisioldgico e Morfoldgi- 
co do Krill da Antdrtica (9521) - USP ....

..........................................Cz$ 192.500,00
2) Eufausidceos das Regioes Antiirtica e Suban-

tirtica e Fauna Acompanhante (9522) - 
UFPR.................................Cz$ 50.000,00

3) Plancton e Produtividade Primdria (9525) -
UFPR..................................Cz$ 226.687,00

4) Estudo Quali-quantitativo de Ictioplancton da
Regiao AntSrtica (9526)
UFPR.................................Cz$ 32.000,00

5) Necton: Fauna fctica Antiirtica (9532) -
USP .................................Cz$ 293.300,00

6) Histologia Comparada de Peixes AntSrticos
(9532)-USP................Cz$ 198.500,00

7) Comportamento Bioqutmico e Fisioldgico de
Organismos da Regiao Antdrtica (9536) - 
UFPR............................Cz$ 577.000,00

8) Parasitos em Peixes Antdrticos (9537) -
UFPR...........................Cz$ 17.000,00

9) Aves Marinha e Continentals da Antartica
' (9541) - UNISINOS . ... Cz$ 34.000,00

10) Bionomia da Fauna Bentonica da Antdrtica
(9616)-USP...............Cz$ 143.000,00

11) Estudo dos Nfveis de Fall-Out Radioativos
_ ird............................Cz$ 47.100,00

12) Estudo Histoldgico sobre a Adaptagao de
Pinquins Antirticos - 
USP .................................

13) Avaliagao do Zooplancton da Bala do Almi-
rantado — UFRJ.......... Cz$ 20.000J10

14) Estudo da Vegetagao Continental da Penln- 
Fac. Int. St5 Cruz do
.... Cz$ 86.000,00

TOTAL Cz$ 2.003.587,00

3) Semindrios no Pals -
SECIRM............... ...

4) Conclaves no Exterior -
SECIRM ........................

5) Professores Visitantes-
SECIRM........................

6) Apoio a Graduagao -
SECIRM........................

7) Apoio it P<5s-Graduagao -
SECIRM........................

8) Apoio ao Sistema de Bibliotecas -
SECIRM..............................r "■

9) Apoio a Teses de Mestrado e Doutorado -
SECIRM..............................Cz$ 30.000,00

TOTAL Cz$ 1.160.000,00

Continentalma
CO)

- Ecossistema do Golfao Maranhense
(UFMA)........................... Cz$ 80.000,00

- Evolu9ao Palegeogr&fica da Provfncia Cos-
teira do Rio Grande de Sul 
(UFRGS/CECO)............ Cz$ 927.953,00

- Solicitagao de auxflio para participagao em 
Simpdsio sobre SISTEMAS LAGUNARES 
ESTUARINOS NA AMERICA LATINA 
(UFRGS/CECO)

- Desenvolvimento de M6todos Geoldgicos e 
Geoffsicos Marinhos no Golfao Maraioara

. . . Cz$ 1.351.982,00

. Cz$ 50.000,00

Cz$ 181.413,00 Cz$ 200.000,00

(UFPA) . . .
- Migilidae: Aspectos Bioecoldgicos e da sua

Pesca Artesanal em Santa Catarina
(UFSC/NEMAR) .... Cz$ 2.053.810,00

- Andlise S6cio-Econ6mico-Cultural e Biol6gi-
co-Ambiental da Pesca Artesanal em Maxaran- 
guape (UFRN)............... Cz$ 1.388.998,00

- Solicitagao de auxflio para participar no XII 
Congresso Internacional do Quartendrio - IN- 
QUA/87 (UFRGS/CECO) Cz$ 130.837,00

- Estudo Integrado da Dinamica Bioecoldgica do
Complexo Estuarino 
(UFAL)........................

Subprogr. de Logfstica
1) Operagao do MApOc “Barao de Teffd” - 

Cz$ 7.000.000,00DHN
2) Operagao do MOc “Alte. Camara” -

DHN........................... Cz$ 5.000.000,00
3) Operagao do MOc “Prof. W. Besnard”

USP   Cz$ 2.000.000,00
4) Apoio d FAB.... Cz$ 500.000,00
5) Pagamento de Pessoal Civil da Inver-

nagao............... Cz$ 2.210.000,00
6) Auxflio d Pesquisa . . . Cz$ 2.000.000,00
7) Operagao e Manutengao da Estagao

Ferraz ........................... Cz$ 5.850.000,00
8) Operagao e Manutengao da ESANTAR-

FURG............ Cz$ 100.000,00
9) Abastecimento e Infraestrutura de Apoio a

Operagao Antdrtica - 
FURG............ Cz$ 500.000,00

10) Vestimentas Especiais . Cz$ 200.000,00
11) Equipamentos para Levantamentos Hidro-

grlficos ........................ Cz$ 2.500.000,00
12) Administragao do Programa

Antdrtico......... Cz$ 686.532,00
TOTAL Cz$ 29.046.532,00

Mundau/Manguaba 
. Cz$ 5.689.391,00

Cz$ 86.500,00
CIRM Aprova PROANTAR

Na 83s Sessao realizada em 14 de maio passa- 
do, o Plendrio da CIRM aprovou o orgamento do 
PROANTAR para 1987 no valor total de:

Cz$ 36.896.952,00.
sula Keller
Sul

Subprogr. Ciencias da Atmosfera
Subprogr. Ciencias da Terra1) Estudo da Circulagao Atmosfdrica so- 

Regiao Antdrtica (9503)
........................Cz$ 137.000,00

na Antdrtica 
Cz$ 350.000,00

bre a 
INPE .

2) Investigagao Geomagndtica 
(9507) - INPE..................

1) Andlise de Amostras e Testemunhos da Plata- 
forma Continental Antdrtica (9520) - 

Cz$ 101.062,00UFRGS

Porte Pago

DR/BSB
ISR - 47-475/86

Comissao Interministerial para os Recursos do Mar

Secretaria da CIRM
Minist6rio da Marinha - 4Q andar
71.055 - Brasflia-DF

ISR - 47-475/86

ISSO MAR - RIQUEZA E CAMINHO
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