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A solenidade foi presidida pelo Minis- 
tro da Marinha e Coordenador da CIRM, 
Almirante HENRIQUE SABOIA que, em 
sua alocugao, proferiu as seguintes pala- 
vras:

Nesta Edicao
• Descoberta Nova 

Planaria na Antartica
• “Hoverlight” na Antartica
• Projeto de Lei do Gerenciamento 

Costeiro volta ao Congresso

“O atendimento aos interesses maiores 
da Administragao Naval exigiu que o Con- 
tra-Almirante PAULO CliZAR DE 
AGUIAR ADRIAO 
apenas seis meses H frente da Secretaria da 
Comissao Interministerial para os Recursos 
do Mar.

permanecesse por

Nesse curto perfodo de tempo, entre- 
tanto, o Almirante ADRIAO prestou-me 
valiosa e competente assessoria no trato 
dos assuntos afetos ao Ministro-Coordena- 
dor, evidenciando um elevado espfrito de 
cooperagao e contlnua dedicagao ao servi-
go.

Merce de suas qualidades pessoais, im- 
primiu ritmo prdprio is atividades executi- 
vas da Comissao, que redundaram no inlcio 
do projeto de delimitagao da plataforma 
continental brasileira; no inlcio da execugao 
do Plano Nacional de Gerenciamento Cos
teiro; em participagao atuante na selegao do 
future Navio/OceanogrSfico “Almirante 
Alvaro Alberto”; na elaboragao do Plano 
Piloto da Estagao Antdrtica “Comandante 
Ferraz”; no planejamento para a criagao de 
um Museu AntSrtico; e, no inlcio dos estu- 
dos relatives a atividades brasileiras em mi- 
neragao oceanica.

O aprimoramento do seu jd profundo 
conhecimento sobre as coisas do mar, obti- 
do nas fungoes de Secretdrio da CIRM, 
certamente, em muito contribuirS para seu 
continuado sucesso profissional, no exeref- 
cio do cargo de Diretor de Hidrografia e 
Navegagao para o qual foi nomeado, cargo 
este considerado, muito justamente, a reali- 
jagao maior de todo oficial hidrdgrafo. 
Serd igualmente beneficiada com a ida do 
Almirante ADRIAO para a DHN a prdpria 
CIRM, posto que a execugao de seus mais 
importantes projetos possuird sempre in- 
dissoldveis lagos com as atividades daquela 
Diretoria Especializada. Pdgina 2

O Ministro Coordenador de CIRM, Almirante SABOIA, preside a passagem de fungSo do Secretirio da
CIRM.

de 1987, do Excelentlssimo Senhor Presi- 
dente da Republica, assumiu as fungoes de 
Secretdrio da Comissao Interministerial 
para os Recursos do Mar, no dia 25 de 
agosto ultimo, o Contra-Almirante SliR- 

Nomeado por Decreto de 11 de agosto GIO TASSO VASQUEZ DE AQUINO.

CIRM tern 

novo Secretario
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Receba, Almirante ADRIAO, o meu 
agradecimento e o reconhecimento da Co- 
missao Intermimsterial para os Recursos do 
Mar e do Ministdrio da Marinha pelo tra- 
balho executado e aceite nossos melhores

A significativa presenga - que tanto 
agrade$o - dos convidados a esta cerimo- 
nia, na sua multifacdtica representaijao das 
Formas Armadas, da Universidade, da Co- 
munidade Cientifica, das Empresas e de 
outros setores publicos e privados do meu 
Pais com vmculos com o mar, e das na$5es 
amigas, atravds dos Adidos que aqul cor- 
porificam suas Marinhas, bem sintetiza os 
multiplos interesses, aspiragoes e objetivos 
que orientam a a§ao da SECIRM. Aldm do 
que serve de estfrnulo a quern hoje inicia 
novo cruzeiro, na busca permanente do 
cumprimento do dever!

Ao CAlte PAULO CfiZAR DE 
AGUIAR ADRIAO, bom companheiro e 
amigo de mais de 33 anos, homem de bem, 
de puro cardter, marinheiro por destine e 
Comandante por excelencia, agradepo a 
forma pela qual me recebeu e passou as 
fun§6es. Que Deus Ihe permita muito su- 
cesso, felicidade e realizagao em sua futura 
Comissao de Diretor de Hidrografia e Na- 
vegagao, na qual poderd realizar seus so- 
nhos de Hidrdgrafo de Raga!

Quis a Divina Providencia que eu aqui 
me encontrasse, no infeio de uma nova sin- 
gradura, de horizontes amplos e abertos. 
Pego a Deus que me guie e inspire, man- 
tendo-me alertas olhos, coragao e mente, 
para que possa, com sabedoria, desempe- 
nhar minha Missao.

Hoje, como sempre, precisa a Nagao 
do trabalho honrado, esclarecido e produti- 
vo de suas elites, para veneer o desafio dos 
tempos e afirmar o destine de grandeza a 
que o Brasil estd fadado. Oferego minha 
colaboragao sem preconceitos, o didlogo 
construtivo e altrulsta a todos os setores 
federais, estaduais e municipais; a universi
dade, empresa, comunidade cientifica; en- 
fim, a quem quer que labute nas lides que 
tenham a ver com o mar. Vamos juntos, 
cumprindo nossa destinagao de patriotas, 
contribuir sem desfalecimento para o pro- 
gresso do nosso Pals!

Sr. Ministro, reitero perante V. Ex5 o 
compromisso solene de dedicar-me intei- 
ramente aos meus misteres, com entusias- 
mo e vigor, com todas as forgas da inteli- 
gencia, do espfrito, da vontade, da cultura e 
da experiencia acumuladas ao longo da no- 
bre Carreira Naval.

Que Deus me conceda ser digno da es- 
colha de V. Ex- e titil & Marinha e ao Bra
sil!”

Navegagao, deixo hoje esta Secretaria. 
Foram apenas seis meses. Tempo muito 
curto para qualquer realizagao concreta, 
mas tempo suficiente para constatar a mag
nitude e a importancia da Missao da SE
CIRM. Tempo suficiente para constatar 
o trabalho s6rio realizado pelos represen- 
tantes dos 6rgaos que integram a CIRM e 
pelos membros da comunidade cientifica 
que participam das nossas atividades. Tem
po suficiente para conhecer pessoas, cujas 
amizades espero preservar e cultivar.

Nao poderia, sem cometer injustiga da 
omissao, agradecer nominalmente a todas 
que nos ajudaram neste periodo. Assim, 
agradego a Deus pelas pessoas que Ele co- 
locou no meu caminho. Agradego espe- 
cialmente ao Exm- Sr. Ministro da Marinha

votos de plena realizagao na sua futura
fungao.

Ao Contra-Almirante SERGIO TAS
SO VASQUEZ DE AQUINO, Oficial de
notdria capacidade administrativa e distinto 
conhecimento profissional, expresso o meu 
sincere desejo de pleno exito no cargo de 
assessoria direta ao Ministro, que ora as
sume”.

Em seu discurso de posse, o novo Se- 
cretdrio da CIRM declarou:

“Agradego ao Exm9 Sr. Ministro da 
Marinha mais esta demonstragao de con- 
fianga que teve para comigo, ao escolher- 
me como Secrctirio da Comissao Intermi- 
nisterial para os Recursos do Mar.

Recebo este cargo e as responsabilida- 
des a ele inerentes com grande-alegria, pois 
que aqui trabalharei com assuntos relatives 
ao mar, chamamento primeiro e razao de 
ser da vocagao do Marinheiro.

Em seu multiple espectro de ativida
des, a SECIRM labora pela consohdagao 
da mentalidade marftima de nossa nagao e 
de suas elites; dedica-se ao conhecimento 
que permita a adequada e racional explota- 
gao dos recursos do mar, zelando pelo 
equilfbrio com a natureza e para que o ho
mem nao seja fator apenas de destruigao e 
predagao no ambiente marinho e na faixa 
que une a terra ao mar. Tern atuagao mar- 
cante na Antirtica e em todas as agoes as- 
sociadas & presenga brasileira ali, afirmando 
a tempera do nosso povo e abrindo cami
nho para um radioso porvir, baseado no 
esforgo, na fibra e na dedicagao dos ho- 
mens de hoje em beneflcio do amanha do 
nosso Pals. Tudo dentro do espfrito de en- 
tendimento e cooperagao com outras na- 
goes que vivem a grande saga dos tempos 
contemporaneos, a estimulante descoberta 
da fronteira antdrtica.

e Ministro Coordenador da CIRM, Almi
rante HENRIQUE SABOIA, pela con- 
fianga em mim depositada em todas as si- 
tuagoes.

Agradego tambdm k minha mulher, 
pela compreensao e pelo apoio irrestrito 
nos mementos de dificuldade.

Ao Almirante TASSO, minha certeza 
do seu sucesso e os votos de felicidade na 
sua nova e bela missao.

Aos que estao na Antdrtica, guarne- 
cendo a Estagao Comandante Ferraz du
rante o longo inverno austral, minha mais 
profunda admiragao. Nao tenho duvidas de 
que em dezembro prdximo poderao dizer 
com justo orgulho: “Missao cumprida, 
missao bem cumprida”.

A gente da SECIRM, o meu abrago
fratemo.

Na DHN, estarei sempre & disposigao 
de todos”.

Gerenciamento 

Costeiro de volta 

ao CongressoPor tudo isso, considero extremamente 
nobre a oportunidade que me 6 concedida 
de contribuir para o cumprimento da mis
sao da Marinha, no que tange k orientagao 
do prepare e da apheagao do Poder Marl- 
timo da nagao. Ademais, estou bem cons- 
ciente de que, das tarefas que me estao 
destinadas, e na medida de sua boa realiza
gao, advirao beneffeios para a Marinha, 
para o Brasil e para a Humanidade. Tal 
cometimento 6 muito caro ao coragao pa- 
trifitico e marinheiro; por isso, encontro- 
me tao realizado e feliz!

O aprendizado que trago do Estado- 
Maior da Armada, no qual exerci meu pri
meiro cargo de Almirante na Subchefia de 
Avaliagao e Controle, com suas longas bo
ras de estudo, meditagao e trabalho dedica- 
do, em ambiente de sadio espfrito de equipe 
e de franca e fraterna camaradagem, creio 
que me serS muito util para o cumprimento 
cabal desta nova Missao.

AtravSs de mensagem presidencial de 
9 de setembro dltimo, foi remetido ao Con
gresso Nacional o Projeto de Lei que ins- 
titui o Plano Nacional de Gerenciamento 
Costeiro.

Centre seus aspectos de maior rele- 
vSncia, podem ser destacados: a integra- 
5S0 com a Polftica Nacional do Meio Am
biente e com a Polftica Nacional para os 
Recursos do Mar; a harmoniza?5o das 
a?5es dos dois colegiados envolvidos, ca- 
bendo a supervisSo dos programas & CIRM 
e o estabelecimento de normas, critSrios e 
padrfies de manejo ambiental ao CONAMA; 
a descentraliza?5o da execugSo e do 
acompanhamento, jd que essas tarefas 
passam a ser da competSncia dos Estados 
e Municfpios; estabelecimento de prinef- 
pios para licenciamento, sangfies, inter- 
cSmbio de informagCes, etc; e definig5o de 
“praia”, visando a determinar salvaguar- 
das para sua configuragSo como bem pu
blico e para defesa de ecossistemas cos- 
teiros.

Ao despedir-se da CIRM, o Contra- 
Almirante PAULO CfiZAR DE AGUIAR 
ADRIAO proferiu as seguintes palavras:

“A Secretaria da CIRM 6 constitulda 
de gente da melhor qualidade. E uma equi
pe pequena mas competente, que trabalha 
com dedicagao, acreditando naquilo que 
faz. A substituigao de um de seus inte- 
grantes certamente nao afetard seu desta- 
cado desempenho, principalmente quando o 
novo membro tern as mais alias qualifica- 
goes, como 6 o caso do Almirante TASSO.

Designado Diretor de Hidrografia e
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Uma Nova Planaria na Antartica
Grupo de bidlogos e ornitdlogos da 

Universidade do Vale do Rio dos Sinos - 
UNISINOS encontrou, em 1983, nos ria- 
chos que safam das geleiras na llha Rei 
George, pequenos platelmintos - planS- 
rias, e conseguiu coletar um bom numero 
desses animals. Juntamente com os ani
mals adultos, o grupo trouxe amostras de 
estruturas semelhantes a pequenas “boli- 
nhas claras”, que julgou ser ovos de pia
nolas. Grande parte do material coletado 
foi tixado, conservado pelos mOodos e 
tScnicas normalmente utilizadas. Adicio- 
nalmente, numa garrafa tOmica, foram tra- 
zidos alguns exemplares vivos, o que pro- 
porcionou iniciar a observagSo dessa es- 
p6cie de planSria.

Embora o material fosse pouco, ini- 
ciou-se um estudo desses animais no Ins
titute de Pesquisas de PlanOias.

Os exemplos vivos foram mantidos em 
geladeira, em recipientes pldsticos, com 
dgua do mar trazida da praia de Tramandaf 
- RS. A geladeira foi regulada para uma 
temperatura de 69C, e os animais adapta- 
ram-se bem ao novo ambiente.

O lado ventral do animal d claro, cin- 
za, sem pigmentagao especial. Apenas 
transparece, pelo epitdlio, a estrutura do 
intestino, principalmente quando este estd 
repleto de alimento; bem como a faringe 
o conjunto do 6rgSo copulador. Na parte 
ventral, existem ainda as aberturas farin- 
geal e genital.

Todas as plandrias caracterizam-se, 
em geral, pelo corpo coberto por um epitd- 
lio ciliado. O movimento ciliar d que deu a 
esses animais o nome Turbeldria. A pland- 
ria encontrada ndo possui cflios. No lado 
ventral, em algumas partes regeneradas, 
esse ponto tambdm difere de outras espd- 
cies do mesmo gdnero.

As plandrias vivas presentearam o 
grupo de pesquisadores com vdrios casu- 
los, dos quais nasceram, atd agora, 12 fi- 
Ihotes, que estao em franco desenvolvi- 
mento. Sua forma d igual a dos adultos, 
apenas nSo sSo pigmentados, mas bem 
clarinhos. Essa cor mantdm-se atd agora, 
mas eles certamente tornar-se-do pig
mentados com o passar do tempo.

Estudos histoldgicos mostram a ana- 
tomia interna dessas plandrias. As obser- 
vagdes provaram que se trata de um novo 
animal, ainda ndo descrito e desconhecido 
na Zoologia. Encontraram-se drgaos ainda 
ndo mencionados na bibliografia interna- 
cional, alguns em forma e posigdo dife- 
rentes dos atd agora conhecidos.

Em todas as plandrias, a estrutura de
cisive para identificagdo das espdeies d a 
morfologia dos drgdos sexuais, principal
mente masculine. Nesse ponto, sdo consi- 
deradas estrutura e forma do drgdo copu
lador ou pdnis, e tambdm os diversos duc- 
tos ligados aos processes sexuais. Assim, 
d de importdncia, por exemplo, se o ovi- 
ducto emboca num saco glandular bifurca- 
do ou leva diretamente d bolsa, chamada, 
tambdm, utero.

A principal estrutura nova nesta pla- 
ndria d que o vaso deferente - canal dos 
espermatozdides — nSo vai diretamente ao 
pdnis, mas emboca primeiro numa estru
tura grandular, denominada vesfcula gran-

duiar. Dos dois lados, esquerdo e direito, 
encontrou-se essa vesfcula. De cada uma 
dessas vesfculas sal, por sua vez, um canal 
de estrutura semelhante ao vaso deferente 
que se une antes de entrar no ducto co
mum, no pdnis. O dnico ducto dentro do 
pdnis d semelhante ao encontrado em ou
tras plandrias.

Deve-se mencionar, ainda, que essa 
nova espdeie possui olhos muito especiais, 
pordm ndo sendo exclusivos da espdeie. O 
olho possui apenas trds cdlulas fotosenso- 
riais, com indmeros bastonetes em cada 
cdlula. Essas cdlulas sdo protegidas por 
trds cdlices de pigmento. O que mais cha- 
ma a atengdo d que, na frente das cdlulas 
sensoriais, encontrou-se uma lente feita de 
uma substdneia homogdnea, aparente- 
mente gelatinosa. A presenga da lente, que 
por finas fibras musculares pode ser movi- 
mentada, insinua que a plandria d capaz 
de distinguir luz direcional.

Outra propriedade dos olhos d que 
parecem possuir poder de, a pelo menos 
em grau primitivo, distinguir cores. Conse- 
guiu-se observar, indmeras vezes, que os 
animais evitam objetos de cor vermelha ou 
laranja. Procuram, com preferdneia, man- 
chas escuras, azuis ou verdes. Ndo se ali- 
mentaram de maneira alguma com sangue.

Relataram-se aqui alguns dados mor- 
foldgicos, aparentemente insignificantes. 
Estes caracteres, no entanto, sdo os fun- 
damentos dos quais a taxonomia estrutura 
a imagem de uma nova espdeie.

Para se ter imagem completa desse 
novo animal, sdo necessdrias ainda vdrias 
e mais profundas andlises microscdpicas. 
As fotos jd constatam, pordm, ser suficien- 
tes para afirmar-se que a plandria encon
trada d uma nova espdeie e pode ser clas- 
sificada:

e

Inicialmente, procurou-se alimentd- 
los com animais marinhos, camardes, me- 
xilhdes e outros moluscos trazidos da 
praia. Apds vdrios testes com alimentagdo, 
constatou-se que pedagos de minhoca 
eram o alimento mais aceito. As minhocas 
eram limpas e colocadas em dgua salobra, 
de um dia para o outro e, apds, oferecidas 
ds plandrias.

Deu-se infeio ao trabalho de estudo 
pormenorizado desses animais, fotogra- 
fando os exemplares vivos e adultos e os jd 
fixados, que pareciam estar bem conserva- 
dos.

Observou-se, tambdm, a movimenta- 
gdo. Os animais vivos medem, em tranquila 
reptagdo, de 20-22mm de comprimento, 
tendo sua parte anterior mais estreita me- 
dindo 2-3mm de largura, enquanto que a 
parte posterior d bem mais larga e pode ter 
de 7-8mm de largura.

A cor desses animais, no lado dorsal, 
d escura (preta) e um pouco violdcea. As 
bordas do corpo, principalmente na parte 
anterior, sdo um pouco mais claras. Na 
parte central do dorso, aparecem tambdm 
manchas claras alongadas, sendo, entre- 
tanto, predominantes na margem anterior 
da cabega.

Devido d forte pigmentagdo dos ani
mais adultos, os olhos ndo sdo visfveis a 
olho nu, pois Ihes falta a mdcula alba. Ao 
contrdrio, aparecem bem visfveis, por cau
sa do cdlice de pigmento, nos animais re- 
cdm-nascidos e juvenis.

Conseguiu-se, no cativeiro, observar 
o tipo de movimento dessas plandrias. Elas 
se locomovem diferentemente das outras 
plandrias do mesmo gdnero. Ndo apre- 
sentam deslisamento tranquilo, como as 
outras plandrias aqudticas, mas uma repta
gdo semelhante ao movimento da sangues- 
suga. Movimentam-se espichando o corpo, 
que se torna alongado e estreito. Deitam a 
parte anterior, cabega, no substrate e, 
soltando uma substdneia adesiva das gldn- 
dulas, imobilizam-se. Ndo possuem vento- 
sa na parte anterior, nem posterior do cor
po. Numa fase seguinte, soltam a parte 
adesiva terminal do corpo, contraindo-se. 
Com movimentos tambdm das bordas late
rals, a parte posterior fixa-se novamente 
no substrate.

Tricladida maricola

Famflia: Procedodidae 
Gdnero: Procerodes 
Espdeie: Procerodes sanderi n. sp.

Hauser.

2
Nova espdeie de plandria descoberta pelo grupo de pesquisadores da UNISINOS.
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0 Gerenciamento Costeiro no Brasil
soreamento ou poluigSo; refletem, tamb6m, 
a sedimentagSo por ag5o marinha, como 
nas dunas e restingas.

- litordneos tfpicos (manguezais, 
pSntanos salgados, costdes rochosos), si- 
tuados entre as linhas da preamar e da 
baixamar.

- marinhos litordneos (estuSrios e la
gunas, bafas, 5reas fronteiras a praias ex- 
postas), semelhantes aos costeiros adja- 
centes, mas apresentando maior proporgSo 
de indivfduos jovens na composigSo (ex- 
ceto os estuSrios) e sofrendo maior in- 
flu§ncia dos conlinentes.

Os estudrios e lagunas recebem 
aporte de dgua continental com nutrientes 
em suspensdo, nSo s6 criando fortes gra- 
dientes de densidade (variagSo de salini- 
dade), mas tambdm, pelo alto grau de re- 
tengao e ciclagem dos nutrientes, tornan- 
do-se muito produtivos. SSo, pordm, ecos- 
sistemas de baixa maturidade, atd por cau
sa da grande instabilidade ambiental. Zo- 
nas de mangues podem estar presentes em 
estudrios e lagunas, e seus detritos vege- 
tais sao bastante importantes como base 
do ciclo alimentar.

Resumidamente, pode-se afirmar que 
os estudrios sdo os ecossistemas mais 
produtivos da costa brasileira e os que so- 
frem maior impacto ambiental por agdo Hu
mana.

de marinha”, seus “acrescidos” e outros 
bens que a legislagdo brasileira, de forma 
“sui generis", consagra como pertencentes 
d Unido e, como tais, devem constituir 
usufruto da comunidade nacional.

Cabe, pois, a urn Plano Nacional de 
Gerenciamento Costeiro estabelecer obje- 
tivos, metas, diretrizes e programas para 
essa imensa e multidisciplinar tarefa.

Para discutir a ecologia dos sistemas 
a considerar no Plano, adota-se uma clas- 
sificagdo do que, genericamente, d chama- 
do de Zona Costeira. A definigdo original 
dessa Zona, apresentada anteriormente, d, 
talvez, restritiva: trata-se de uma interface 
do continente com a atmosfera e o oceano, 
contendo faixas especfficas de um e outros 
meios, e o limite entre eles.

Nessa Zona estSo situados nSo sd os 
recursos marinhos do Pafs, nas dguas sob 
sua jurisdigSo, mas tambdm os recursos e 
os interesses convergentes da orla conti
nental. A todos eles d precise administrar 
de forma coordenada e abrangente, dentro 
do prinefpio bdsico de descentralizagSo, 
respeitando as esferas de competdncia do 
Municfpio, do Estado e do Governo Federal.

Pode a Zona assim delimitada ser 
considerada em trds regides ‘'horizontals": 
a litordnea, a costeira e a ocednica.

A primeiram delas, a litordnea, d a 
interface, propriamente dita, do continente 
com o mar; a regiSo costeira estende-se 
atd os limites da plataforma continental; a 
esta se segue a ocednica. NSo se delimi- 
tam essas regides rigidamente, desde que 
elas formam um todo contfnuo, que se defi
ne em fungSo do grau de interagSo com o 
continente (1:10).

Verticalmente, o meio marinho pode 
ser dividido em dois grandes domfnios, 
o domfnio peldgico, onde habitam as espd- 
cies que dependem da massa Ifquida, e 
o domfnio bentdnico, onde se encontram 
as espdeies demersais, isto d, aquelas que 
vivem do substrate (id., ib.).

A maturidade dos ecossistemas tende 
a ser maior no domfnio bentdnico, tendo 
em vista a estratificagSo decorrente da 
maior estabilidade ambiental da regiSo 
profunda. Pode-se inferir que os ecossis
temas de maior afastamento da costa sSo 
igualmente mais maduros.

A regiSo litorSnea presta-se § forma- 
gSo dos ecossistemas Iitor3neos, que se 
caracterizam por serem os que mais sofrem 
impactos ambientais antrdpicos. Apresen- 
tam forte interagSo com os ecossistemas 
terrestres e com estes tdm em comum nu- 
merosas propriedades ffsicas, qufmicas e 
bioldgicas. Sua grande produtividade de- 
corre dos aportes terrfgenos e marinhos 
que af confluem, mas tambSm, e sobretu- 
do, de um processo de regeneragSo no 
seio dos prdprios ecossistemas (2:308).

Sendo a regiSo litorSnea “uma ampla 
interface entre oceano, continente e at
mosfera, nSo pode ser estudada apenas do 
ponto de vista dos ecossistemas aquSticos, 
mas deve englobar tambSm os continentais 
que mais interagem com o meio marinho” 
(1:12).

Concerto de Zona Costeira
Entende-se, em prinefpio, como Zona 

Costeira a Srea de interagSo do ar, da terra 
e do mar, incluindo seus recursos marinhos 
e terrestres, renovSveis ou nSo, podendo 
center a faixa marftima, o solo e o subsolo 
marinhos de jurisdigSo nacional, setores 
de abrasSo e de sedimentagSo, planfcies 
de restinga e sistemas lagunares, planfcies 
e terras baixas sublitorSneas sob influSncia 
das marSs e as bacias hidrogrSficas da re- 
troterra. Essa definigSo, submetida S prova 
do zoneamento, sofrerS naturalmente as 
limitagSes indicadas pela realidade polfti- 
ca, em cada situagSo particular.

A Zona Costeira se constitui, por si s<5, 
em sistema geogrSfico especial, nSo ape
nas pela converggncia de fatores ambien
tais do continente e do oceano, mas tam- 
bSm pela milenar atragSo que exerce sobre 
o homem. Os principals ecossistemas af 
formados caracterizam-se por forte produ
tividade orgSnica e pelas conseqdentes 
atividades de pesca e maricultura. Ele- 
mentos nutrivos inorgSnicos que estimulam 
o crescimento dos vegetais marinhos sSo 
transportados pelos cursos d’Sgua para o 

• oceano e, aldm disso, sedimentos deposi- 
tados no fundo, em Sreas costeiras sufi- 
cientemente rasas, podem ser reconduzi- 
dos 5 superffeie pela dinfimica da massa 
Ifquida. A produgSo orgSnica que resulta 
desses tatos explica a raz5o por que cerca 
de 50% da pesca em todo o mundo provfim 
de Squas costeiras.

E assim que duas caracterfsticas de 
tais ecossistemas - sua proximidade de 
regides de grande densidade populacional 
e sua importSncia na produgSo de pescado 
- condicionam conflitos de interesses entre 
diversos setores: urbanismo, industria, 
pesca, turismo, etc. A Zona a ser adminis- 
trada situa-se na faixa de maior contato do 
Pafs com as demais nagdes, abriga os 
portos e terminals marftimos, por onde se 
importam insumos e se escoa a produgSo 
em sua maior parte. Desse modo, a Zona 
Costeira testemunha e realiza as trocas 
entre o continente e o mar, nSo sd nos pia
nos ffsico, qufmico, bioldgico e geoldgico, 
mas tambdm nos campos polftico, econd- 
mico e social.

Devido S sua complexa potencialidade, 
essa Srea, objeto de preocupagSo do Po- 
der Pdblico, deve ser convenientemene 
conhecida e zoneada, para que se alcance 
um modo racional de administrS-la.

No caso especffico do Brasil, aiguns 
aspectos de grande relevSncia devem ser 
considerados, aldm dos jd discutidos, no 
tocante S Zona Costeira:

1. £ uma Srea de grande extensSo.
2. Ali se concentra a maior parte da 

populagSo brasileira, sendo, por isso, Srea 
de grande valor imobiliSrio e turfstico, que 
demanda constante ordenamento.

3. £ por onde se dS a ligagSo do Brasil 
com a maoria dos pafses e, portanto, se 
constitui numa Srea de extrema sensibili- 
dade, tanto do ponto de vista das comuni- 
cagSes e das relagfies econfimicas interna- 
cionais, quanto do ponto de vista da se- 
guranga externa.

4. Abriga grande parte das jazidas de 
petrSleo do Pafs.

5. Compreende os chamados “terrenos

BANCO Dt PXOOS

WVtMltoC GERENCIWEWIOUSOSPBOIETAOOS
BONEAXCNTOl

Agio lecMco-Podnc* ACtoppcfncAAgtoTfCNCA

| <as° |

Quanto aos ecossistemas costeiros, 
estes podem ser:

— pelSgicos costeiros - geralmente de 
alta produtividade e baixa maturidade. 
Predominam espScies de crescimento rSpi- 
do, alias taxas de fecundidade e ciclo de 
vida curto (1:14).

— costeiros de fundos moles — ocorrem 
no domfnio bentdnico e se formam de areia 
e lama. SSo menos maduros que os ecos
sistemas de fundos rochosos e coralinS- 
ceos, mas, embora com menor diversidade 
de espScies que estes, permitem maior 
captura sob forma de arrasto.

— costeiros de fundos duros (rochosos: 
paredis com fundos de areia, pedras e 
conchas; ou de origem biogSnica: forma- 
gdes coralinas e rochas calcSrias) - sSo os 
de maior maturidade entre os costeiros, 
dispdem de grande diversidade de espd
eies, que vivem “num sistema de comple- 
xas e delicadas relagdes inter e intra-es- 
pecfficas” (1:15).

Assim, subdividem-se os litordneos
em:

- continentais relevantes ao meio ma
rinho (matas costeiras, restingas e dunas), 
cuja degradagSo pode exercer influSncia 
nos litorSneos propriamente ditos, por as-
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A regiSo “oceanica", por sua vez, 
caracteriza-se pela existSncia de ecossis- 
temas "peiagicos oceanicos”, mais est4- 
veis que os peiagicos costeiros, onde 
ocorrem espScies de maior tamanho e ciclo 
de vida mais longo.

neamento, com as legendas das diferentes 
cartas temSticas, de monitoramento e de 
geocodificapao, com a criag5o dos “soft
wares” de cruzamento.

A Figura 1 mostra, em detalhes, a vi- 
sao “integrada” do Gerenciamento Cos- 
teiro.

cos, Banco de Dados, Macrozoneamento, 
Infra-Estrutura e Recursos Humanos, o 
PROGERCO-87 j4 apdia os projetos esta- 
duais de cada urn desses subprogramas 
e tem como propdsito iniciar o Gerencia
mento do litoral, no prazo de um ano, nos 
setores indicados na Figura 2.

Visao Integrada do 
Gerenciamento Costeiro 0 Projeto de Lei:

Principais Aspectos
O Projeto de Lei, para instituigSo do 

Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro 
(PNGC), integra a Polftica Nacional do 
Meio Ambiente (PNMA) e a Polftica Nacio
nal para os Recursos do Mar (PNGC). Es- 
tabelece, em princfpio, as prioridades, bem 
como o modo de elaboragSo e atualizagSo 
do Plano, buscando harmonizar as respon- 
sabilidades de coordenag§o e controle en- 
tre os dois grandes colegiados que elabo- 
ram aquelas polfticas, vale dizer a Comis- 
sSo Interministerial para os Recursos do 
Mar (CIRM) e o Conselho Nacional do Meio 
Ambiente (CONAMA). Aquela ComissSo 
caberd a supervisSo de programas e pro
jetos, e a este Conselho o estabeleci- 
mento de normas, critdrios e padrSes de 
manejo ambiental.

O Gerenciamento Costeiro propria- 
mente dito 4 previsto segundo o critSrio de 
descentralizagSo, competindo a Estados e 
Municfpios sua execugSo e acompanha- 
mento. Leis e regulamentos estaduais e 
municipais complementar5o, no nfvel re
gional, os princfpios estabelecidos no texto 
do Projeto de Lei em causa.

Estabelecem-se normas de licencia- 
mento, sangSes contra agressSes ao meio 
ambiente litorSneo e ao patrimfinio cultural 
af existentes, instrugoes para manutengao 
de informagSes e outras providdncias, tudo 
em consonSncia com dispositivos legais \& 
consagrados, como a Lei 6938 de 31 de 
agosto de 1981.

Apresenta-se, enfim, uma clara defini- 
gao de “praia”, que venha a permitir a sal- 
vaguarda desse bem pdblico contra o uso 
indiscriminado e predatdrio.

A CIRM, colegiado de nfvel nacional 
que reune onze Minist4rios, promove, atra- 
v4s de sua Secretaria, apoio aos 6rg5os 
estaduais e municipais ribeirinhos, dispon- 
do, para isso, de uma Subsecretaria de 
Gerenciamento Costeiro. Este apoio tem 
por finalidade a realizag§o do mapeamento 
tem4tico necess4rio’4 obtengSo de um ma
crozoneamento preliminar, que integre e 
consubstancie o levantamento das informa- 
gfies disponfveis. ParSmetros definidores 
das principais atividades da Zona Costeira 
devem resultar em cartas tfpicas, dentre as 
quais se ressaltam:

- Base planialtim4trica/batim4trica; 
uso e cobertura do solo; carta geomorffilo- 
gica; carta de declividade; carta geol<5gi- 
ca/faciol6gica; vocagdes agr4rias; ecos- 
sistemas aqu4ticos e terrestres; parametros 
oceanogr4ficos; 4guas: qualidade e dispo- 
nibilidade; carta climatoldgica; informa- 
g6es s<5cio-econ6micas; pianos, projetos e 
zoneamentos existentes.

A entrada de tais informagfies no sis- 
tema deverd constituir a memdria inicial, 
como Banco de Dados, e permitir a elabo- 
ragSo, por um Colegiado Regional, de um 
planejamento, ou “uso projetado", que re- 
sulte da dialdtica entre os dados tdcnicos e 
a demanda de definigoes polfticas. Essas 
definigfies devem abranger a organizagSo 
do espago total em sua dinSmica, as voca- 
g6es do solo e a reagao ambiental 4s 
ag6es do homem. Algumas delas podem 
ser exemplarmente alinhadas:

- ConservagSo ecoldgica; exploragSo 
de recursos bioldgicos naturals; portos ou 
terminals; expansSo urbana; industrias 
potencialmente poluidoras; atividades cul- 
turais, turfsticas e recreativas; seguranga 
nacional; exploragSo de recursos minerals 
ou energdticos; patrimSnio histdrico, artfs- 
tico, arqueoldgico e paisagfstico; pesqui- 
sas cientfficas e tecnoldgicas; atividades 
aquiculturais; atividades agropastoris; e 
atividades florestais.

Os vetores de agSo administrativa as- 
sim definidos pelo Colegiado, representati
ve da comunidade e das instituigdes fede- 
rais, estaduais e municipais responsdveis 
pela regiSo ou af residentes, constituem a 
safda do processo, que resultarS no Geren
ciamento Costeiro propriamente dito. Este 
terS como responsdvel direto o Governo 
Estadual, articulado aos diversos municf
pios da orla litorfinea, via Colegiado.

1= natural que, n§o sendo estStica a 
realidade administrativa, isto 4, sendo a 
Zona Costeira um conjunto “pulsante", 
fundamentalmente dinSmico, a realimenta- 
gSo do processo, o “monitoramento”, per- 
mitirS n5o s<5 a renovagSo das informagdes 
de entrada, mas tambdm a dinamizagSo da 
memdria, ou “Banco de Dados”. O “teste" 
do processo sSo os seus “modelos”, as 
metodologias que permitirao uma interagSo 
harmdnica dos vdrios atores; de macrozo-

Tdcnicas modernas de sensoriamento 
remote estar§o sendo empregadas, em la- 
boratdrio montado com apoio da CIRM no 
Institute OceanogrSfico da Universidade de 
SSo Paulo, acelerando o processo de ma
peamento temStico de parSmetros ffsicos e 
facilitando o cumprimento desse prazo.

Proximas Etapas do 
Plano Nacional

Nos prdximos anos, pretende-se le- 
var, aos demais Estados e Territdrios costei- 
ros/oceSnicos, informagSes e meios para 
universalizar, no Pafs, a agao de ordena- 
mento da complexa e importante Zona 
Costeira.0 Progerco-87: Estagio Atual 

e Metas a Atingir
NSo 4 ocioso observar que a estrat4- 

gia adotada visa a, cada vez mais, contri- 
buir para que cada uma dessas unidades 
da federagSo venha a assumir, de forma 
proveitosa, essa t4cnica insuperSvel de 
planejamento e agSo administrativa, pa
ra uso racional dos recursos da orla cos
teira e das Sguas jurisdicionais.

O Programa de Gerenciamento Cos
teiro para 1987 parte de uma realidade na
cional, em que a carSncia de recursos nSo 
favorece a agSo imediata em todos os Esta
dos. O Programa de Apoio ao Meio Am
biente (PAMA) reservou, em 1937, o total 
de Cz$ 45.000.000 (quarenta e cinco mi- 
Ih6es de cruzados) para que a SECIRM ini- 
cie uma agSo de gerenciamento do litoral.

Diante da pequena disponibilidade de 
recursos fmaceiros, foram selecionados 
seis Estados, j4 envolvidos de alguma for
ma em macrozoneamento da 4rea costeira, 
os quais poderiam viabilizar resultados de 
curto prazo: Rio Grande do Sul, Santa Ca
tarina, SSo Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e 
Rio Grande do Norte. Todos esses Esta
dos, de um ou outro modo, com apoio da 
CIRM em projetos de pesquisa ou simples- 
mente adotando a metodologia por ela su- 
gerida, estSo em condigSes imediatas de 
iniciar o macrozoneamento.

Adotados quatro subprogramas bSsi-
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quenos obstSculos, poderS consti- 
tuir-se em excelente opgao de 
transporte no ambiente antcirtico.

0 “hoverlight" pode transpor- 
tar at6 quatro passageiros, pesa 
cerca de 400kg e possui 4,5m de 
comprimento, 2,15m de largura e 
1,0m de altura.

Pesquisadores treinam 

Tecnicas de Montanhismo

O "hoverlight" da Companhia Penha de MS- 
quinas Agrtcolas em teste sobre a neve.

4*t

t Sensoriamento
RemoteUma "Cordada" composta pelos pesquisadores MARCO ANTONIO HAUSEN, VIVIANI BASTOS E 

ALBERTO MONTEIRO. SSo guiados peio instrutor MICHEL BOGDANOWICZ, apds vencerem mais uma 
etapa de escalada.

Foi inaugurado no dia 7 de 
agosto passado, no Institute Ocea- 
nogr^fico da USP, o Laboratdrio 
de Sensoriamento Remote. O pro- 
jeto de instalagao foi apoiado com 
recursos do PSRM (CIRM) e do 
Estado-Maior das Forgas Armadas 
(EMFA). Destina-se 
mento de informagoes geradas por 
sensores de alta resolugao, aero- 
transportados ou de plataformas 
orbitais, com a finalidade de fazer 
o monitoramento sisterricitico de 
regioes oceanicas e da zona costei- 
ra. 0 equipamento instalado 6 de 
procedencia nacional, tendo sido 
projetado pelo Institute Nacional 
de Pesquisas Espaciais (INPE) e 
fabricado pela ENGESPAQO. Deve- 
rci ter ampla utilizagao, inclusive no 
Gerenciamento Costeiro.

Na ultima semana de julho, de- 
zesseis pesquisadores das Vcirias 
instituigoes que participam do 
PROANTAR receberam treinamen- 
to de montanhismo no Parque Na
cional de Itatiaia (RJ). A programa- 
gao foi elaborada, especificamente, 
para as equipes que permanecerao 
isoladas em refugios durante a 
prbxima Operagao Antcirtica.

A competente colaboragao do 
Clube Alpino Paulista e o interesse 
dos pesquisadores garantiram o al
to nivel da instrugao e seu pleno 
aproveitamento. Tanto instrutores 
como treinandos, imbufdos do es- 
pfrito de camaradagem e colabora
gao, tao comuns na regiao antSrti- 
ca, desenvolveram todas as ativi- 
dades, objetivando sedimentar os 
conhecimentos sobre as tecnicas 
de: deslocamento encordado 
glaciares e em regioes montanho- 
sas: resgate de pessoas cafdas em 
gretas, e as regras de seguranga 
em montanhas.

ilhas prbximas § Peninsula Ant^rti- 
ca, sentiram a necessidade de 
aprofundar os conhecimentos de 
suas equipes nesse mister.

Proantar testa 

novo veiculo 

na Antartica

ao processa-

Ap6s entendimentos 
Companhia Penha de MSquinas 
Agricolas foi transportado, ate a 
Base "Rodolfo Marsh", em voo de 
apoio da FAB, um veiculo do tipo 
"HOVER-CRAFT", de sua fabrica- 
gao, para teste de desempenho na 
neve.

com a

E intengao do PROANTAR 
prosseguir nos testes durante o 
prbximo verao austral, a fim de 
analisar seu posslvel aproveita
mento para deslocamento mariti
me nas imediagoes da Estagao An- 
tSrtica "Comandante Ferraz".

O veiculo, conhecido como 
"hoverlight" por ser anflbio e por 
deslocar-se sobre um colchao de 
ar, que Ihe permite transpor pe-

em

0 treinamento decorreu de so- 
licitagao feita por parte dos pr6- 
prios responsciveis por subprojetos 
que, conhecedores das dificuldades 
e dos perigos de se estar isolado, 
realizando trabalhos de campo nas

O Reitor da USP, ProPJosS Goldemberg, la- 
deado pelo Diretor do IOUSP, ProP Antonio Gui- 
marSes Ferri e pelo responsivel pelo Laboratdrio, 
ProP Renato Herz.
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21/07 - II Reuniao da Subcomissao “BRASIL 
INVESTIDOR PIONEIRO”.

23 e — III Reuniao do Comite Cientffico do 
24/07Noticias da SECIRM Projeto “LAGOA DOS PATOS”.

- V Congresso Brasileiro de Engenharia 
de Pesca e II Feira de Pesca e Aqiiicul- 
tura.

28/ a - III Reuniao do Grupo de Trabalho sobre 
31/07

26 a
31/07

Maregrafo de 

Fundo com 

Liberacao 

Acustica

Norte, Bahia, Rio de Janeiro, Sao Paulo, 
Santa Catarina e Rio Grande do Sul. a Pesca e Pesquisa de Tubarao e Raias no 

Brasil.
30/07 - 855 Sessao OrdinSria da CIRM.
03/ a - Curso de Gerenciamento Costeiro 
15/08 (GERCO)
03/08 — III Reuniao da Camara Tfecnica de Re- 

cursos Htdricos (CONAMA).
06/08 — Palestra sobre o GERCO para o C-PEM 
17/08 - Reuniao COFAMAR(GMM)

— SeminSrio sobre Sardinha, Camarao e 
14/08 A turn (PSRM).
20 e — IV Reuniao do ComitS Cientffico da La- 
21/08

Curso de 
Mestrado 
e DoutoradoFoi realizado, com sucesso, em Ar- 

raial do Cabo, teste de localizagao e li- 
beragao acfistica do protdtipo desenvol- 
vido pelo Institute de Pesquisas Tecno- 
16gicas de Sao Paulo (IPX) e pelo Insti
tute de Pesquisas da Marinha (IPqM) 
com recursos do FIPEC e apoio da 
CIRM.

O Institute Oceanogrdfico da Univer- 
sidade de Sao Paulo (IO-USP) estd ofere- 
cendo cursos de Mestrado e Doutorado em 
Oceanografia FIsica e Bioldgica.

Para a Oceanografia FIsica, poderao 
concorrer estudantes que concluiram o 
curso de graduagao em uma das seguintes 
Jreas: FIsica, Matemltica, Oceanologia, 
Oceanografia, Meteorologia, Geoflsica e 
Engenharia e que tenham interesse no estu- 
do dos processes flsicos que ocorrem nos 
oceanos.

11 a

goa dos Patos.
25/08 — Passagem do cargo de SecretSrio da 

CIRM.
26/08 - Reuniao da Camara T&nica de Zonea- 

mento Hcoldgico-Economico (GERCO) 
— SEMA-BSB.

27/08 — III Reuniao da Subcomissao “Brasil In- 
vestidor Pioneiro” (UTMARPLA).

27/08 - V Reuniao da Subcomissao para o Plano 
de Levantamento da Plataforma Conti
nental Brasileira.

O equipamento em questao, proje- 
tado para operar em profundidades de 
at£ 200m e com autonomia de um ano, 
consta de um marlgrafo de fundo e de 
um sistema de localizagao e liberagao 
acfistica. Este, por meio de c6digos 
emitidos atrav6s de peixe rebocado, li- 
berta o equipamento de sua base, o 
qual, devido h tlutuabilidade positiva, 
vem & superficie para ser recolhido.

O projeto, estl disponlvel para 
transferencia, mediante acordo com as 
instituigoes responslveis pelo desenvol- 
vimento.

Os interessados poderao contactar 
o IPT - Eng- Orlando - Tel.: 396-2040 - 
Ramal 263. Cecflio - Tel.: 268-2211 e 
o IPqM - Eng-’ Orlando - Tel.: 396-2040 
- R. 263.

Para a Oceanografia Bioldgica, pode
rao concorrer estudantes que concluiram o 
curso de graduagao em uma das seguintes 
Ireas: Ciencias Bioldgicas, Oceanologia, 
Histdria Natural, Oceanografia e dreas 
afins (sujeitas a requisites).

As inscrigoes serao em novembro, a 
selegao em dezembro e as aulas terao inlcio 
em margo de 1988.

Informagoes complementares poderao 
ser obtidas na Secretaria de Atividades 
Academicas, Praga do Oceanogrlfico n- 
191, 05508, Sao Paulo-SP - Brasil, ou pelo 
telefone: (Oil) 210-2122 - Ramal 533.

01 a - II Rio Conference on the Chemistry of 
Tropical Marine System (PSRM).04/09

02/09 - Reuniao do CNPA-CNPq/BSB.
03/09 - Reuniao da Subcomissao do PROAN- 

TAR
05/09 - Reuniao Informal sobre Poluigao Mari

nha no Atlantico SW.
08/09 - Visita a DHN.
09/09 - Palestra sobre a Polftica Nacional dos 

Recursos do Mar para o C-CEM (EGN). 
11a - Visita de coordenacao a Alemanha. no
24/09

>
Ambito do Programa Bilateral em CiSn- 
cias Marinhas (PSRM).

15/09 — Palestra sobre Recursos do Mar (PSRM) 
- Campp Grande-MS

15/09 — V Reuniao da Subcomissao para o Plano 
de Levantamento da Plataforma Conti
nental Brasileira.

15/09 - III Reuniao da Subcomissao “Brasil — 
Investidor Pioneiro”.

16/09 - III Reuniao da CONAMA-MDU/BSB.
17/09 — 86-Sessao Ordindria da CIRM.
21/09 — Visita do Secretdrio ao IO/USP.
22/09 - Reuniao preparatdria da Comissao Mista 

Teuto-Brasileira (PSRM).
22/09 — Reuniao do COPLAN
22/09 - Visita ao futuro Noc. Alte. “Alvaro Al

berto”.

Atividades 
da SECIRM

GERCO:
T reinamento 
de Equipes 

Estaduais
A Secretana da CIRM participou, no tri- 

mestre julho a setembro, dos seguintes eventos 
principals:
02/07 — Visita do Dr. Helmut Bianchi do Pro

grama Bilateral Brasil/Alemanha 
Ciencias Marinhas Brasil/Alemanha.

— Visita de acompanhamento ao Projeto 
Integrado da “Avaliagao da Potenciali- 
dade do Ecossistema Estuarino Rios 
Piauf-Real-Fundo”.

16a - XVII Reuniao da CONANTAR
28/07 — Visita tficnica do Subsecretlrio do 

GERCO aos Estados/Territdrios de 
AmapS, Maranhao, Piauf e CearS.

17/07 - Reuniao sobre Embarcagao de Apoio &s 
atividades de pesquisa.

20/07 - 34- Reuniao da Subcomissao do PSRM

em
Foi realizado, nas instalagoes do Cen

tro de Instrugao Almirante Graga Aranha 
(CIAGA), no Rio de Janeiro, no perlodo de 
03 a 15 de agosto iiltimo, com o apoio da 
CIRM e a coordenagao da FEEMA, o pri- 
meiro curso de capacitagao de Gerencia
mento Costeiro. O curso teve como objeti- 
vo reciclar membros das equipes de geren
ciamento costeiro dos seis Estados atendi- 
dos pelo PROGERCO-87: Rio Grande do

06 a
08/07

28 a - V Reuniao do Comite Cientffico da La- 
30/09 goa dos Patos.

(PSRM).
29 e - Visita do Sec re lino ao Estado do Rio de 
30/09
29/09 — Visita de coordenagao do Programa de 

Cooperagao Bilateral Brasil/Alemanha 
em Ciencias Marinhas (PSRM).

Janeiro para infeio do PROGERCO/87.
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BERTO. 0 Navio, adquirido com recur- 
sos da CIRM, serS incorpoado S Direto- 
ria de Hidrografia e Navegagao, e, ap6s 
ser submetido a pequenas obras de 
adaptagao, passarS, a partir de 1988, a 
ser empregado no levantamento da 
Plataforma Continental Brasileira.

Principals caracterfsticas da plata-

CIRM Aprova 

Subprojetos do PSRM
forma

Cumprimento total - 66,16m 
Boca - 13,40m 
Calado mSximo - 5,50m 
Velocidade de cruzeiro - 13,5 n6s 
Tonelada bruta - 652 ton 
Autonomia - 60 dias 
Principals caracterfsticas do sistema 

de sfsmica Canhoes de ar (air gun) - 24 
unidades.

Enguia (streamer) - Teledyne com 
120 canais.

Nas 85- e 86- Sessoes, realizadas, 
respectivamente, nos dias 30 de julho e 
17 de setembro passados, o PlenSrio da 
CIRM aprovou os seguintes auxflios a 
subprojetos do PSRM para 1987.

de pequeno porte (UFPE)
719.025,10

- Estudo do Ecossistema PelSgico do 
Extreme Sul do Brasil (ECO-

Cz$ 152.064,00
- Cartas temSticas do Litoral Oriental

Cz$ 31.906,00
- Projeto Integrado da Avaliagao da 

Potencialidade do Ecossistema Es
tuarine dos Rios Piauf-Real-Fundo. 
Caracterizagao Bioecoldgica (UF-

Cz$ 821.100,00
- Estrutura e Dinamica do Sistema La

goa dos Patos (FURG/UFRGS/FUND 
ZOOBOTANICA) . Cz$ 28.402.746,30

- Construgao de embarcagao para ensi- 
no e pesquisa na UFCE (LABO-

Cz$ 6.447.124,00
- Identificagao e Delimitagao das Po- 

pulagoes de Micropogonias Furnieri 
(Corvina) entre MacaS e El Rinc6n

Cz$ 4.913.524,00
- Avaliagao instantanea do tamanho do 

estoque desovante da Sardinha ver- 
dadeira na regiao SE (IOUSP) . . Cz$ 
1.566.461,60

Cz$

PEL/FURG)
- Coordenagao e Implementagao do 

PGGM do RN (UFRN)Cz$ 206.585,00
- Suplementagao para o Projeto: "Utili- 

zagao Racional dos Ecossistemas 
Costeiros da Regiao Tropical Brasi
leira" (IOUSP) .... Cz$ 6.720.610,00

- Utilizagao Racional dos Ecossistemas
Costeiros da Regiao Tropical Brasi
leira: Estado de Sao Paulo

SE)

(IOUSP) Cz$ 20.235,716,00 
- Banco Nacional de Amostras Geolb- 

gicas (LAGEMAR/UFF)
106.138,54

Cz$
MAR)

- Auxflio para participar da "4th Inter
national Conference on Artificial Ha
bitats for Fisheries", em Miami, FI6ri- 
da (UFRPE/Dept9 de Pesca) . . . Cz$ 
130.985,00

- Curso de Especializagao em Geologia 
Marinha (UFF)

- Banco de Equipamentos Geoffsi- 
Cz$ 1.783.033,60

- Estudo multidisciplinar para aprovei- 
tamento da fauna acompanhante da 
pesca Industrial do Camarao na costa 
norte do Brasil (SUDEPE/IDESP/UF-

Cz$ 6.966.558,20
- Simpbsio da Associagao Latinoameri- 

cana de Aqfiicultura (ABRAQ) . . Cz$ 
100.000,00

- Pesca explorat<5ria de peixes pelSgi- 
cos (PESAGRO) . . Cz$ 1.440.645,75

- Auxflio para compra de embarcagao

(FURG)

Cz$ 945.807,22

cos

“Alvaro alberto”
AUXILIARA 0 LEVANTAMENTO 
DA PLATAFORMA 
CONTINENTAL

PA)

Chegou ao Rio de Janeiro, em 21 
de outubro, o M/V GRANT MARINER, 
future NOc ALMIRANTE ALVARO AL-

O NOc “Alvaro Alberto” atracado no
cais leste do Arsenal de Marinha.

Comissao Interministerial para os Recursos do Mar 
Secretaria da CIRM

Ministferio da Marinha - 4? Andar 
70.055- Brasflia-DF

Porte Pago 
DR/BSB

ISR - 47-475/86

ISR - 47-475/86

IMPRESSO MAR - RIQUEZA E CAMINHO

\/l/T.-.f O /"2\ . o T.,1/0^4- i no-i


