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Nesta Edfcao
Sancionada a Lei 
do Gerenciamento 

Costeiro• Condecorados Participantes 

da 2.3 Invernacao Antartica
• NApOC"BARAO DE TEFFE" 

tern Novo Comandante
• CMC Lucimar Assume Funcoes 

de Secretario-Adjunto

O Diirio Oficial da Uniao de 18 de maio 
de 1988 publicou o texto da Lei n- 7.661, 
de 16 de maio, que “institui o Plano Nacio- 
nal de Gerenciamento Costeiro e dd outras 
providSncias.”

A publicagao desse diploma legal dd 
partida a diversas agoes decorrentes, entre 
as quads se coloca a criagao de um Grupo 
de Coordenagao, de nfvel federal, para ela- 
borar, sob diregao da SEC1RM, o Plano 
Nacional e orientar sua aplicagao.

A filosofia bdsica de descentralizagao 
permeia, de forma coerente, os treze arti- 
gos da Lei, articulada d, sempre presente, 
harmonizagao entre o estabelecido pelas 
polfticas nacionais de Recursos do Mar e de 
Meio Ambiente.

Um dos pontos fundamentais da 
Lei 6, sem dfivida, a clara definigao do 
publico das praias, que permitird a coibigao 
de abusos que se vein observando ao longo 
do tempo.

O texto agora transformado em Lei <5 
resultante de um longo e penoso trabalho, 
coordenado pela SECIRM, em fungao do 
qual, desde 1982, vem sendo ouvidos nao 
s6 especialistas renomados, mas tambdm, 
segmentos representativos'da opiniao pti- 
blica. O processo que resultou nesta Lei, 
verdadeira e solidamente democrdtico, jd 
que atendendo aos legftimos anseios das 
comunidades litoraneas e aos mais elevados 
interesses nacionais, culminou com a apro- 
vagao dos seus termos nos Smbitos da 
CIRM e do CONAMA, e com ampla dis- 
cussao no prfiprio Congresso Nacional, em 
promogao do chamado “grupo ambienta- 
lista”.

l.°Lordedo Almirantado visita a SECIRM nova
usoDentro da programagao oficial de sua visita 

ao Brasil, o Aimirante Sir William Stave- 
ley, 12 Lorde do Almirantado (Chefe do 
Estado-Maior da Armada) do Reino Unido, 
visitou a SECIRM na tarde do dia 16 de 
maio.
Na ocasiao, apds ser formalmente recebido, 
foi convidado a dirigir-se & Sala de Reu- 
niao, em que o Secrctdrio teve oportunida- 
de de fazer-lhe apresentagao circunstancia- 
da das atividades da CIRM. O ilustre visi- 
tante manifestou, em suas perguntas, inte- 
resse especial por PRO ANT AR e GERCO, 
tendo proferido palavras muito elogiosas d 
estrutura brasileira de gestao dos Recursos 
do Mar.
Seguiu-se momento de agraddvel convfvio 
social, em que se trocaram brindes e ex- 
pressoes de amizade, simpatia e respeito 
entre os representantes das grandes insti- 
tuigoes que entao se encontravam. Desse modo, o consenso que caracteriza 

a Lei do Gerenciamento Costeiro hd de 
respaldar as agoes administrativas federais, 
estaduais e municipais pertinentes, garan- 
tindo o Sxito de sua aplicagao.

• Os Abmrantes STAVELEY e TASSO trocam 
brindes.

Incorporado o Navio OceonograficcfAlmirante Alvaro Alberto'
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A Convengao das Nagoes Unidas Sobre o Direito do Mar
e os Fundos Marinhos

confere certos privil6gios em relagao ao 
exercfdo de atividades de minera$ao oceS- 
nica na Area, mas tambdm os contempla 
com obriga$5es a serem cumpridas, sobre- 
tudo quanto il transferencia de tecnologia e 
^ formagao de pessoaL A fndia, primeiro 
pals “investidor pioneiro”, teve seu registro 
aprovado em dezembro de 1987, Abaixo, € 
apresentado diagrama, em que estao iden- 
tificadas as dreas reservadas, no Oceano 
Pacffico, d Franca, ao Japao e d Uniao So- 
vidtica.

II e ao Anexo III, respectivamente, a 
“Area” (fundos marinhos e seu subsolo, 
onde os recursos naturals sao considerados 
patrimOnio comum da humanidade), “In- 
vestimentos preparatdrios nas atividades 
pionciras relacionadas com nddulos poli- 
metdlicos”, e “Condigoes bdsicas para a 
prospecgao, exploragao e aproveitamento”.

Em reuniao do Plendrio, o Presidente da 
ComPrep comunicou, oficialmente, o re
gistro de Franga, Japao e Uniao Sovidtica 
como “investidores pioneiros”, o que Ihes

Realizou-se em Kingston, Jamaica, no 
periodo de 14 de margo a 08 de abril de 
1988, a VI Sessao da Comissao Preparatd- 
ria para Implementagao da Autoridade In- 
temacional dos Fundos Marinhos e do Tri- 
bunal Intemacional do Direito do Mar 
(ComPrep).

Durante a sessao de verao de Kingston, 
a ComPrep concentrou-se, basicamente, na 
andlise do disposto na Convengao das Na
goes Unidas sobre o Direito do Mar, espe- 
cificamente quanto & Parte XI, & Resolugao
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As discussoes sobre o processo de nego- 
ciagao entre o “Grupo dos IT’ e os investi
dores situaram-se num piano de abordagem 
preliminar, nao tendo sido alcangado qual- 
quer tipo de solugao definitiva. Em razao 
de haver tendencia, no Smbito da ComPrep, 
para se obterem decisoes na base do con- 
senso, as referidas discussoes deverao pro- 
longar-se por mais algum tempo, e terao 
continuidade, em nfvel de maior detalha- 
mento, durante a prdxima sessao da 
ComPrep, prevista para o perfodo de 15 de 
agosto a 02 de setembro de 1988.

transferencia de tecnologia e formagao de 
pessoaL Evidendaram-se, claramente, po- 
sigoes antag&nicas entre os componentes do 
“Grupo dos IT' (palses em desenvolvi- 
mento) e os “investidores pioneiros” regis- 
trados. Estes argumentaram que somente 
deve ser transferida a tecnologia nao dis- 
ponlvel no “open market”, assim mesmo 
restrita Ss fases de prospecgao e explora- 
gao, sendo exclufda, portanto, a tecnologia 
de processamento (beneficiamento) dos n6- 
dulos polimetdlicos.

A CIRM, valendo-se do fato de que o 
Brasil poderd reivindicar registro como 
“investidor pioneiro” atd a data de entrada 
em vigor da Convengao (primeiros anos da 
prfixima ddcada), desenvolve atividades, no 
momento, visando ao estudo da oportuni- 
dade e da convenifincia de o nosso Pals vir 
a concretizar tal registro.

O assunto de maior relevSncia tratado 
pela ComPrep, na sessao de Kingston, foi o 
moroso e complexo processo de negoda- 
gao, com os “investidores pioneiros” re- 
gjstrados, sobretudo dos aspectos de

esquecerd que o bem sucedido desfecho das 
navegagoes relativas ds “Operagoes Antdr- 
ticas”, em que comandou o “Barao de Tef- 
fd”, alicergou-se, sobretudo, no elevado es- 
pfrito de disdplina, sense de responsabili- 
dade e inigualdvel dedicagao ao servigo dos 
militares que formam a atual tripulagao do 
nobre navio.

Finalizando, o Comandante Diegues pe- 
diu a protegao de Deus para o Capitao-de- 
Mar-e-Guerra Francisco Josd Penido Sal
les, a quern definiu como oficial de escol e 
de reconhecido valor marinheiro. E arre- 
matou: “Estard sempre gravada em minha 
memdria a imagem do Navio Barao de 
Teffd.e de todos aqueles que, pela sua co- 
ragem, pela energia de suas vontades e pela 
generosidade de seus coragoes, honram a 
Marinha, por levarem, cada vez mais longe, 
a bandeira do Brasil .”

Francisco Josd Penido Sales.
Na oportunidade, o Comandante Die

gues agradeceu ao seu superior imediato, 
Contra-Almirante Paulo Cdsar de Aguiar 
Adriao, pelos incentivos e sempre corretas 
orientagSes, o que Ihe transmitiu sempre 
a seguranga necessdria e indispensdvel para 
o bom desempenho da fungao de Coman
dante. Agradeceu, tambdm, o desvelo e a 
eficiencia no apoio prestado, durante seu 
Comando, pelo Arsenal de Marinha do Rio 
de Janeiro, cujo pessoal jamais poupou es- 
forgos para garantir ao “Barao de Teffd” 
suas melhores condigoes de pleno emprego.

Ressaltou, ainda, que a sempre atenta 
colaboragao e o irrestrito apoio recebido da 
Secretaria Interministerial para os Recur
sos do Mar foram de grande relevincia 
para o sucesso das atividades e pesquisas 
cientfficas de que participou. E que jamais

nil

“Embora sinta a sensagao de desfecho, 
de consumagao da jomada, de fim de cum- 
primento da missao, nao tenho a impressao 
de viver inapeldvel despedida”. Com essas 
palavras, o Capitao-de-Mar-e-Guerra Fer
nando Manoel Fontes Diegues iniciou sua 
mensagem de despedida do comando do 
Navio de Apoio Oceanogrdfico “Barao de 
Teffd”, ocorrida dia 20 de maio passado.

O Comandante Diegues, que fora exo- 
nerado pela Portaria n- 1.050 do Ministdrio 
da Marinha, em cumprimento k Ordem de 
Servigo do Diretor de Hidrografxa e Nave- 
gagao, passou o comando do “Barao de 
Teffd” ao Capitao-de-Mar-e-Guerra
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Marinha Distingue Participantes da 2.a Invernagao Antartica
O Almirante Henrique Sab6ia, Ministro Jos6 de Arimat6ia e Silva; o 3- SG-FN-EG 

Baltazar da Silva Santos; Ffsico Peter 
Joseph Barry e T6cnico-Eletronica Ivan 
Oldrich Geier Vila.

Ao conceder tal honraria, a Marinha do 
Brasil dS o testemunho pfiblico do sen re- 
conhecimento, a esses bravos, pelos rele- 
vantes servigos prestados ao Programa 
Antdrtico Brasileiro, ao encerrarem, com 
absoluto sucesso, todas as atividades que 
Ihes foram confiadas, na Estagao Antdrtica 
“Comandante Ferraz”, por ocasiao da se- 
gunda invernagao brasileira no continente 
austral.

Nao obstante as condigoes climSticas 
extremamente indspitas daquele extreme e 
o confinamento e o isolamento decorrentes 
daquela situagao singular, nao houve obstd- 
culos suficientes, para impedir o cumpri- 
mento das tarefas que a essa equipe foram 
confiadas e quefde forma tao cabal, foram 
cumpridas.

A esses patneios que,de forma exemplar, 
honraram nossa Nagao, os nossos mais sin- 
ceros e efusivos parabdns pelo belo exem- 
plo de dedicagao, garra e vontade, assim 
como pela merecida medalha recebida.

da Marinha, atravds da Portaria n2 0325 de
07/04/88, condecorou, com a Medalha Na
val de Servigos Distintos, os seguintes par
ticipantes da 2- invernagao brasileira na
Antdrtica: Capitao-de-Fragata Antonio
Jos6 Teixeira; Capitao-Tenente (MD)
Carlos Cyrillo Dorgouth Caregal; 22 SG-
CO Francisco das Chagas Lima; 22 SG-ET

• Ministro Sabdia condecora Agraciados com
a Medalha Naval de Servigos Distintos.

Levantamento da Plataforma Continental Brasileira
rante ALVARO ALBERTO DA MOTA E 
SILVA, que, desde 1946, na Comissao In
ternational de Energia At6mica da ONU e, 
posteriormente, no Corselho National de 
Pesquisas, pugnou, de forma Integra e com 
admirdvel competfintia, para resguardar os 
direitos do pals em pesquisar, conhecer e 
explorar seus recursos, em benefltio dos 
brasileiros”.

Dotado de Sistema de Navegagao Inte- 
grado (SIN) tipo WISDON, sismfigrafo 
DFS—V, sincronizador de canhoes, cabo

No dia 06 de junho de 1988, em cerim6- 
nia realizada na Base Naval do Rio de Ja
neiro, o Navio Oceanogrdfico “ALMI
RANTE Alvaro ALBERTO’ foi incor- 
porado £ Armada, e, a partir de julho do 
corrente ano, passarS a ser empregado, es- 
pecificamente, no levantamento da plata
forma continental brasileira (na mesma 
ocasiao, era tambtin incorporado o NOc 
ANT ARES).

Em sua Ordem-do-Dia, altin de desta- 
car as principais caracterfsticas do navio, 
disse o Chefe do Estado-Maior da Armada: 
“A incorporagao do Navio Oceanogrffico 
ALMIRANTE ALVARO ALBERTO & 
Armada representa uma expressiva contri- 
buigao da Marinha para o esforgo desen- 
volvido pelo pals com o prop6sito de am- 
pliar o conhecimento do mar e dos leitos 
marinhos. £ importante ressaltar que o 
Brasil 6 signatirio da Convengao das Na- 
goes Unidas sobre o Direito do Mar, tam- 
bdm chamada Convengao da Jamaica. Esse 
documento, recentemente ratificado pelo 
Congresso National, poderS conferir a 
nosso pals direitos de exploragao e explota- 
gao de recursos do mar, leito e subsolo ma
rinhos, acrescentando ao pals uma superfl- 
tie considerdvel desde que perfeitamente 
caracterizadas as novas fronteiras do Mar 
Territorial, Zona Econftmica Exclusiva e 
Plataforma ContinentaL O NOc ALMI
RANTE Alvaro alberto, capatita-
do a executar trabalhos geoflsicos, realizarS 
uma parcels significativa nessa tarefa. 
Considero a escolha do nome deste navio 
uma justa homenagem da Marinha e o re- 
conhetimento do Brasil ao ilustre Almi-

sismogrSfico analdgico com 3.000 m de se- 
goes ativas (mdximo de 120 canais), 24 ca- 
nhoes-de-ar com volume total de 4.000 
cujn e pressao operational de 1.800 psi, 
gravlmetro e magnet6metro, o “ALVARO 
ALBERTO” 6 navio perfeitamente ade- 
quado it realizagao das tarefas geoflsicas 
visando ao levantamento da plataforma 
continental brasileira, de acordo com os 
par&metros estabelecidos no Art. 76 da 
Convengao das Nagoes Unidas sobre o 
Direito do Mar.

• NOc Alvaro Alberto no ato da Incorporagdo
m
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£ assim que duas caracterfsticas de 
tais ecossistemas — sua proximidade 
de regioes de grande densidade po- 
pulacional e sua import&ncia na pro- 
dugao de pescado 
conflitos de interesses entre diversos 
setores: urbanismo, indfistria, pesca, 
turismo etc. A zona a ser administra- 
da situa-se na faixa de maior contato 
do Pals com as demais nagSes, abriga 
os portos e terminais marftimos, por 
onde se importam insumos e escoa a 
produgao em sua maior parte. Desse 
modo, a zona costeira testemunha 
e realiza as trocas entre o continente 
e o mar, nSo s6 nos pianos ffsico, 
qufmico, bioldgico e geoldgico, mas 
tamb6m nos campos politico, econb- 
mico e social.

A complexa potencialidade dessa 
drea, objeto de preocupagao do poder 
ptiblico, deve ser convenientemente 
conhecida e ordenada,para que se al- 
cance um modo racional de adminis- 
trd-las.

" O uso racional da zona costeira 
obedece a dois princfpios bAsicos: 
primeiro, que a coordenagao seja 

descentralizada, que se faga a nfvel 
regional; segundo, que sejam 
consultadas as comunidades 

envolvidas ”

0 Gerenciamento 

Costeira no Brasil condicionam

“ Entende-se, em princlpio, como 
Zona Costeira a Irea de interagao do 
ar, da terra e do mar, incluindo seus 
recursos marinhos e terrestres, reno- 
v£veis ou nao, podendo conter a faixa 
marltima, o solo e o subsolo marinhos 
de jurisdigao nacional, setores de 
abrasao e sedimentagao, planlcies de 
restinga e sistemas lagunares, planl
cies e terras baixas sublitorSneas sob 
influfincia das mar6s e as bacias hi- 
drogrdficas da retroterra.

Assim, a condugao central do Ge
renciamento Costeiro encontra-se a 
cargo da SECIRM, que dirigird um 
Grupo de Coordenagao de nlvel fe
deral, na qual estarao representados 
os 6rgaos do governo que tSm com- 
petSncia legal de atuagao na zona 
costeira. Mas a estratfigia bdsica 6 
prover, de forma harmOnica e siste- 
mdtica; o apoio t6cnico e financeiro 
aos Estados e Territdrios litorSneos, 
estimulando-t)s a criarem programas 
prdprios, dentro de uma metodologia 
comum. Tal metodologia se enrique- 
cerd, na dinSmica de seu emprego, e 
esse enriquecimento se comunicard a 
todos os Estados.

Em 1987, com uma verba inicial 
bastante reduzida, foi posslvel iniciar 
em seis Estados, nomeadamente Rio 
Grande do Sul, Santa Catarina, Sao 
Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Rio 
Grande do Norte, um programa de 
gerenciamento costeiro.

“ Zona Costeira 6 a Area de 
interagao do ar, da terra e do mar, 
incluindo seus recursos marinhos e 

terrestres; o solo e o subsolo ”

A SECIRM com o auxllio de outros 
drgaos do governo, responsabiliza-se 

pela condugao central do 
Gerenciamento Costeiro, promovendo 

harmonica e sistematicamente o 
apoio aos Estados e Territdrios 

litoraneos e estimulando-os a criarem 
programas prdpnos e integrados ”

Tao ampla e tao complexa zona 
constitui, por si s6, um sistema geo- 
grdfico especial, nao apenas pela 
convergSncia de fatores ambientais 
do continente e do oceano, mas tam- 
bdm pela milenar atragao que exerce 
sobre o homem. Os principais ecos
sistemas al formados caracterizam-se 
por forte produtividade orgdnica e 
pelas consequentes atividades de pes
ca e maricultura. Elementos nutriti
ves inorgSnicos que estimulam o 
crescimento dos vegetais marinhos 
sao transportados pelas bacias hidro- 
grdficas para o oceano e, aldm disso, 
sedimentos depositados no fundo, em 
dreas costeiras suficientemente rasas, 
podem ser reconduzidos & superflcie 
pela dinSmica da massa llquida. A 
produgao orgdnica que resulta desses 
fatos explica a razao por que cerca de 
50% da pesca em todo o mundo pro- 
vSm de dguas costeiras.

“A promulgagao da Lei n- 7.661 
coroa ampla discussao nos campos 

tdcnico e jurldico, que levam em 
conta as Pollticas Nacional de 

Recursos do Mar e de Meio 
Ambiente ”

A complexidade das agoes de or- 
denamento territorial em drea tao 
extensa e importante sugere a neces- 
sidade de cuidadosa integragao, que 
garanta sua eficdcia. Tratando-se, 
por outro lado, de definir o uso ra
cional da zona costeira em cada re- 
giao, nao hd como fugir a dois princi
ples bdsicos: primeiro, que a coorde- 
nagdo seja descentralizada, isto 6, que 
a diregao do processo se faga a nfvel 
regional; em segundo lugar, que se 
auscultem de forma eficiente as co
munidades, de modo a atender ds suas 
aspiragdes legftimas.

Tais premissas nao podem, no en- 
tanto, invalidar ou desconsiderar as- 
piragoes maiores, da Sociedade como 
um todo, que nao se limitem a inte
resses meramente paroquiais, mas que 
representem o sentimento nacional e, 
atd, necessidade da prdpria comuni- 
dade humana, jd que fatos ecoldgicos 
nao se contSm em fronteiras pollticas.

Tdcnicas modernas de sensoria- 
mento remote estao sendo emprega- 
das, em laboratdrio montado, com 
apoio da CIRM, no Institute Oceano- 
grdfico da Universidade de Sao Paulo 
(IOUSP), as quais permitem acelerar- 
se o processo de mapeamento temdti- 
co de pardmetros flsicos.

Com a promulgagao da Lei n9 
7.661, de 16 de maio de 1988, vem de 
ser instituldo o Plano Nacional de 
Gerenciamento Costeiro. £ uma sln- 
tese de profundos estudos e discus- 
soes, nos campos tdcnico e jurldico, 
que, com rara felicidade, Integra, 
para o case especlfico da zona 
costeira, as Pollticas Nacional de Re
cursos do Mar e de Meio Ambiente.

“ A zona costeira congrega 
fatores ambientais do continente 

e do oceano. Suas potencialidades 
devem ser conhecidas e ordenadas, 

objetivando um modo racional de 
administici-las “
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usterial para os Recursos do Mar
do platfi de Sao Paulo. Na oportuni- 
dade, utilizou-se equipamento de ele- 
vado nfvel de sofisticagao, necessdrio 
nao s6 ao correto posicionamento dos 
perfis sfsmicos, mas tambdm ^ obten- 
gao e ao registro de dados.

Foram totalizados, na comissSo, 
4.625 km de perfilagem sfsmica, 
3.450 km de gravimetria e 4.387 km 
de magnetometria. Empregou-se 
magnetdmetro de precessao nuclear, 
para medida de campo total magndti- 
co da Terra; na coleta de dados gra- 
vim^tricos, um gravlmetro fornecia

tribuigSo para o conhecimento de no
vas tdcnicas e metodologias de tra- 
balho nas dreas de geologia e geoffsi- 
ca marinhas, permitird ao Pals incor- 
porar uma extensa faixa marftima, 
al6m das 200 milhas nduticas, nos 
termos do Art. 76 da Convengdo das 
Nagoes Unidas sobre o Direito do 
Mar.

Levantamento 

da Plataforma 

Continental 

e Mineragao 

Oceanica
Quanto d mineragao ocednica, en- 

contra-se em fase inicial de desen- 
volvimento. De acordo com a Resolu- 
gao II da Convengao, os palses que 
desejarem reinvindicar, junto d ONU, 
o registro como investidores pionei- 
ros, deverao fazS-lo atd a data de 
entrada em vigor da citada Conven- 
gdo, o que se calcula que poderd 
ocorrer no inlcio da pr6xima ddcada.

Em 29 de abril de 1987, o Ministro 
Coordenador da CIRM criou uma 
Subcomissao com a competfincia de 
elaborar subsidies ao planejamento 
governamental decorrente do even
tual registro do Brasil como investi- 
dor pioneiro. A CIRM, em setembro 
de 1987, aprovou recomendagao da 
Subcomissao sobre a necessidade de 
dar-se inlcio, tao logo posslvel, d 
realizagao dos trabalhos preliminares 
de prospeegao, em dreas do Atldntico 
Sul fora da jurisdigao nacional, com 
vistas a determinar posslveis sftios 
com boa incidSncia mddia de nddulos 
polimetdlicos. Espera-se iniciar tais 
trabalhos ainda este ano.

Nos termos da Convengao das Na- 
goes Unidas sobre o Direito do Mar, 
cujo texto foi aprovado pelo Con- 
gresso Nacional, pelo Decreto Legis
lative n2 5, de 9 de novembro de 
1987, a CIRM tern, sob sua responsa- 
bilidade, entre outras, a coordenagao 
e o controle das seguintes atividades:

a) o levantamento da plataforma 
continental brasileira; e

b) as tarefas de mineragao ocedni
ca, que visam ao registro do Brasil 
como investidor pioneiro, de acordo 
com o que preceitua a Resolugdo II 
da referida Convengao.

“Foi adquirido em 1986, por 
decisao do Ministro-Coordenador da 

CIRM, o Navio Oceanogrdfico 
“Alte. ALVARO ALBERTO", para 

atuar nas atividades de levantamento 
da plataforma continental brasileira 

e mineragao oceanica "

leitura relativa da variagao do campo; 
usou-se o mdtodo de slsmica de re- 
flexao com cobertura mfiltipla e ca- 
nhoes de ar como fonte sonora, na 
obtengao de dados slsmicos; um con- 
junto de trSs compressores de cinco 
estdgios fornecia o ar comprimido 
necessdrio; captava-se a energia re- 
fletida pelas camadas subsuperficiais 
do solo marinho atrav6s de um con- 
junto de hidrofones, os quais com- 
poem o cabo sismfigrafo, com 96 ca- 
nais. Gravaram-se todos os dados em 
fitas magn6ticas, para serem proces- 
sados e interpretados em terra.

Ao final do ano de 1986, o Minis
tro Coordenador da CIRM decidiu 
adquirir um meio flutuante adequado 
ao levantamento da plataforma conti
nental. Ap6s a realizagao de inspe- 
goes nos navios disponfveis, adquiriu- 
se o R/V GRANT MARINER, future 
Navio Oceanogreifico “Almirante Al
varo Alberto”, que chegou ao Rio de 
Janeiro em 21 de setembro de 1987. 
Depois de passar por perlodo de 
adaptagoes pelo Arsenal de Marinha 
do Rio de Janeiro, prepara-se para 
ser empregado na plataforma conti
nental. Em consequSncia, em 6 de ju- 
nho de 1988, o “Almirante Alvaro 
Alberto” foi incorporado & Marinha, 
devendo realizar sua primeira campa- 
nha em apoio ao Levantamento da 
Plataforma Continental de julho a 
outubro de 1988.

A execugao do levantamento da 
plataforma, aldm da expressiva con-

“ Estao sob a responsabilidade da 
CIRM as atividades de levantamento 
da plataforma continental brasileira e 

de mineragao oceanica ”

Os trabalhos de levantamento da 
plataforma continental sao conduzi- 
dos por uma SubcomissSo e um Co- 
mit6 Executive, criados a 2 de de- 
zembro de 1986. A Subcomissao 6 
coordenada pelo Ministdrio das Rela- 
g&es Exteriores e conta com repre- 
sentantes dos Ministdrios da Marinha, 
da Educagao, das Minas e Energia e 
da Cidncia e Tecnologia. O ComitS 
Executive 6 coordenado pela SE- 
CIRM, e conta com represen- 
tantes da PETROBRAs, da Direto- 
ria de Hidrografia e Navegagao 
(DHN), do Departamento Nacional de 
Produgao Mineral (DNPM), do Pro- 
grama de Geologia e Geoflsica Mari
nhas (PGGM) e da Comunidade 
Cientlfica.

No perlodo de 18 de junho a 27 de 
agosto de 1987, foi realizada a I Co
missSo de Levantamento da Platafor
ma Continental Brasileira, com o em- 
prego do Navio OceanogrSfico '‘Al
mirante CSmara”, da DHN, na Srea

"A execugao do levantamento da 
plataforma, a!6m da expressiva 

contribuigao para o conhecimento 
de novas tdcnicas e metodologias 
de trabalho nas Areas de geologia 
e geoflsica marinhas, permitirA ao 
Pals incorporar uma extensa faixa 

marftima, alAm das 200 milhas 
nAuticas, nos termos do Art. 76 

da Convengao das Nagoes Unidas 
para o Direito do Mar"

At6 o momento, somente a India, a 
Franga, o Japao e a Uniao Sovi6tica 
tiveram aceitos seus pedidos de re
gistro junto S ONU como investido
res pioneiros. O Brasil poderS for- 
mar, brevemente, ao lado desses pal
ses, detentores de alta tecnologia no 
setor de prospeegao de minerals ma- 
rinhos, com evidentes beneflcios para 
a Nagao.
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EqUipe Belga 

Pesquisa em 

“FERRAZ”

Passagem de Cargo de Secretario-Adjunto
de-Mar-e-Guerra Marcos Augusto Leal de 
Azevedo, que assumird, proximamente, 
Santiago do Chile, o cargo de Adido Naval 
junto d Embaixada do Brasil naquele pals.

A 26 de abril passado, o Capitao-de- 
Mar-e-Guerra Lucimar Luciano de Oli
veira assumiu o cargo de Secretdrio-Ad- 
junto da CIRM. Recebeu-o do Capitao-

em

Durante cerca de 25 dias, o Professor 
Claude de Broyer, bidlogo belga, com seus 
modemos equipamentos, esteve efetuando 
coleta de material e pesquisa com organis- 

marinhos na Bala do Almirantado, Ilhamos
Rei George, Antdrtica.

Nesse tempo, juntamente com sua equi- 
pe, ficou instalado e recebeu apoio da Esta- 
5§o Antdrtica “Comandante Ferraz”, tro- 
cando sempre informagoes com o Professor 
Phan Van Ngan, do Instituto Oceanogrdfi- 
co da USP.

De volta d Bdlgica, o Prof. Broyer, 
atravds de mensagem, expressou efusivos 
agradecimentos ao PRO ANT AR pelo con- 
vite para participar da Expedigao Antdrtica 
VI. Dela reproduz-se o seguinte trecho: “O 
poio e as boas vindas em’Ferraz foram ex- 

celentes e a cooperagao do Prof. Phan do 
IOUSP e de sua equipe, bastante produtiva.

Juntos, esperamos continuar este pro- 
grama no pr6ximo ou no ano seguinte. Um 
relatdrio da equipe belga em" Ferraz" ser- 
Ihes-d enviado em breve”.

a

V Congresso
Brasileiro 

de Meteorologia
• Lucimar recebe de Leal as fiinfdes de Secretd rio-Adjufito da CIRM

EXPOSIQAO DE OSCAR TECIDIO
A SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

METEOROLOGIA, com o apoio de di- 
versas entidades pfiblicas e privadas, estd 
organizando o V Congresso Brasileiro de 
Meteorologia, a ser realizado no perlodo de 
7 a 11 de novembro de 1988, na ddade do 
Rio de Janeiro.

O tema geral do Congresso ser£ 
METEOROLOGIA - O TEMPO E O 
CLIMA. As atividades constarao de con- 
ferencias, sessoes t&nicas, pain&s, mesas 
redondas e reunioes de trabalho.

O calenddrio para apresentagao de tra- 
balhos serd o seguinte:

• Recebimento de resumos (200-300 
palavras)

• Resposta de aceitagao pelo Comite 
Cientlfico

• Recebimento dos trabalhos completos
30/09/88.

Oscar Tecidio & o primeiro pintor bra
sileiro a pintar o Continente AntSrtico. 
Suas obras serao expostas, do dia 25 de 
agosto a 5 de setembro pr6ximos, na gale- 
ria de arte MARIA AUGUSTA, no Shop
ping Cassino, na Avenida Atlantica, 4.240, 
Rio de Janeiro.

mmk Pintando a Bald do Almirantado - Ilha Rei George 
—Estagdo Comte. “Ferra/‘.Wm*.

Mar, a Grande Meta 30/06/88

empresa. O projeto foi aprovado pela Co- 
missao Interministerial para os Recursos do 
Mar, representada na ocasiao pelo Capitao- 
de-Fragata Enio Reinaldo Frischeisen que, 
junto com o vice-reitor Raimundo Holanda 
Farias, testemunhou a assinatura do con- 
trato de construgao. A embarcagao dard 
importante contribuigao ao projeto maior 
de estudo da costa brasileira e exploragao 
dos nossos recursos marinhos, como assi- 
nalou o professor Carlos Tassito, Diretor 
do Laboratfirio de Ciendas do Mar.

Melhorar os nlveis de pesquisa e de en- 
sino das Ciencias do Mar e servir de apoio
a estudantes e pesquisadores sao os objeti- 
vos de convenio firmado entre a Fundag ao
Cearense de Pesquisa e Cultura e a Indfis- 
tria Naval do Ceard, para a construgao de

barco motorizado. O contrato, formalizado 
no dia 6 de maio,teve como signatdrios o
Secretdrio Executive da FCPC, Renato 
Azevedo-Moreira, e a Sra. Elisa Gradvohl 
Bezerra, Diretora-Superintentende daquela

30/07/88

(mdximo 5 pdginas)
Os resumos e os trabalhos completos.

assim como quaisquer outros tipos de cor- 
respondgneia, deverao ser encanrinhados d 
SB MET no enderego abaixo:
SOCIEDADE BRASILEIRA DE 
METEOROLOGIA 
INSTITUTO DE GEOCIENCIAS 
CAIXA POSTAL 68549 
21941 - Ilha do Fundao — RJ.
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Notlcias da SEC1RN1
habilitard, tamWm ,os alunos ao prossegui- 
mento em curso de p6s-gradual ao “stricto 
sensu”.

O curso 6 dirigido a profissionais do 
ramo de Geodencias, especialmente ge61o- 
gos e oceandgrafos.

navio oceanogrAfico
“ALMIRANTE CAMARA” RESISTE 
GALHARDAMENTE AO MAU TEMPO

ATIVIDADES DA SECIRM

A Secretaria da CIRM participou, no trimestre 
abril a junho, dos seguintes eventos principals:

Atravessando o Canal de Drake em de- 
nanda do Mar de Weddell, o “Almirante 
Camara” enfrentou, no mes de fevereiro, 
am centre de baixa de grande intensidade. 
Vagas de elevada amplitude configuraram 
"mar 10” na escala “Beaufort”. O Coman- 
dante e a tripulagao do navio, com profis- 
r onalismo e f6, puderam enfrentar e ven
eer mais esse desafio, apoiados pelas ora- 
foes de todos os que, do Brasil, acompa- 
nhavam os fatos.

07/04 — Chegada ao Rio de Janeiro do NOc 
“Almirante C Sinara”.

07/04 — Entrevista com o Govemador de Sao 
Paulo.

09/04 — Chegada ao Rio de Janeiro do NApOc 
“Barilo de TeffS”.

14/04 — 21s ReuniSo do ComitS Nacional de 
Pesquisas AntSrticas (CNPA).

17 a 18/04 - VI Simpdsio Latinoamericano e 
V Simpdsio Brasileiro de Aqflicultura 
em Santa Catarina.

26/04 — Passagem de fun95es de SecretSrio- 
Adjunto.

27/04 — Abertura do I SeminSrio sobre CiSn- 
cias Atmosf&icas e Espaciais do 
PROANTAR.

06 a 31/05 — XI Reuniao Anna! da Comissao 
de Ca§a de Baleia, San Diego, USA.

09/05 — Reuniao da COFAMAR no Rio de Ja
neiro.

16/05 — Visita do Chefe do Estado-Maior do 
Reino Unido.

27/05 - IncorporagSo do NOc “Almirante 
Alvaro Alberto”.

02 a 03/06 — Inspe^ao na ESANTAR e visita a 
UNISINOS.

09/06 — 22* Reuniao do ComitS Nacional de 
Pesquisas AntSrticas (CNPA).

09 a 17/06 — ConferSncia sobre Novos Desen- 
volvimentos em CiSncia e Tecnologia 
Marinhas em Kingston - USA.

14/06 — Saida do 5s V6o de Apoio para a An- 
tirtica.

15/06- 17* Reuniao OrdinSria do CONAMA.
16/06- Chegada do 52 V8o de Apoio.
22/06 - Palestra sobre a Polftica Marftima na 

Escola de Guerra Naval.
23/06 - 91* Sessao Ordindria da CIRM.
25/06 a 02/07 — Simpdsio sobre a AntSrtica - 

Escuela Diplomatica — Madri — Espanha.

CURSO DE HIDROBIOLOGIA

O Institute de Qulmica da Universidade 
Federal Huminense (UFF) estarS promo- 
vendo, de 27/06 a 15/07/88, o curso de 
“Hidrologia de Estudrios, Lagoas e Siste- 
mas Costeiros”, que serd conduzido pelo 
Prof. Bjorn Kjerfve, da “University of 
South Carolina”.

COMEMORAgAO DA PASCOA NA 
antArtica

GERCO TEM NOVO 
SUB-SECRET ArIODemonstrando o alto esplfito religiose 

predominante entre os poloneses, a Tripu- 
la§ao da Base de “Arctowski” convidou os 
brasileiros da Estagao “Ferraz” & come- 
mora§ao da Pdscoa. O Comandante Alen- 
car atendeu ao gentil convite, e confrater- 
nizou com os poloneses por ocasiao dessa 
importante data littirgica.

Assumiu, a partir de 26 de abril passado, 
as fungoes de Sub-Secretdrio para Geren- 
ciamento Costeiro, o Capitao-de-Fragata 
(AA) Enio Reinaldo Frischeisen, receben- 
do-as do Capitao-de-Mar-e-Guerra Luci- 
mar Luciano de Oliveira.

ESPECIALIZAQAo EM GEOLOGIA 
E GEOFfSICA MARINHA

O Departamento de Geologia da Universi
dade Federal Fluminense atravds de seu 
Laboratfirio de Geologia Marinha, estard 
oferecendo curso de especializagao em 
Geologia e Geoffsica Marinha no perfodo 
de julho a dezembro de 1988.

O curso abordard fundamentos, mdto- 
dos e aplicagoes de Geologia e Geofisica 
Marinha, bem como o treinamento intensi
ve nas tdcnicas de utilizagao dos dados 
geoftsicos e posterior interpretagao geol6- 
gica dos mesmos. O programa estabelecido

PSRM - CONCESSAO DE AUXILIOS

A Subcomissao do PSRM, tendo em 
vista a presente escassez de recursos, deci- 
diu limitar a concessao de novos auxflios 
para viagens, tanto no Pals como aa exte
rior, para focalizar o esforgo principal no 
apoio a projetos de pesquisa. Em conse- 
qufincia, a SECIRM sugere que as solicita- 
goes, visando d participagao em congresses 
e eventos semelhantes, sejam preferencial- 
mente apresentados a outras agSncias fi- 
nanciadoras, reservando-se o recurso d 
CIRM para situagoes excepcionais.

D DESEJO RECEBER GRATUITAMENTE O INFORMATIVO DA CIRM 
□ SOLICITO MUDAR MEU ENDEREQO PARA:

EXPEDIENTE

Informative CIRM
Publicagao trimestral da Comissao 
Interministerial para os Recursos do 
Mar (CIRM)

Correspondencia
NOME:
CARGO OU FUNCAO:
INSTITUIQAO:
ENDEREQO:
CIDADE:
ENVIE PARA:

Secretaria da Cl RM
Ministerio da Marinha - Esplanada 
dos Ministerios — 70055 — Brasflia-DF.

CEPUF

«'■»'» Centro Educacional
OBJETSVQ

=N=B=comunicacaoltdaSecretaria da CIRM, Ministerio da Marinha 70.055 Brasiiia-DF
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— Auxllio para participar do Curso de 
Aperfei$oamento em Ecologia Experi
mental do Bentos Marinhos (FUNPEC/
UFRN) ...........................Cz$ 107.170,00

- Geologia e Geoflsica Marinha da Area 
entre a Bala de Camamfi e a Foz do Rio 
Anhambupe (UFBA) . . Cz$ 800.000,00 

— Prospecgao e Avaliagao da Biomassa, 
por Metodos Hidroacusticos, da Sardinha 
Verdadeira na Regiao entre Macad (RJ) e 
Cabo de Santa Martha (SQ - (IO/USP)

...................................Cz$ 10.216.933,00
— Auxllio para publicagao do Trabalho - 

Larval “Development of Brazilian Crab 
Panopeus Austrobesus, Williams”, 1983 - 
Journal of Crustacean Biology - Convenio 
Brasil/Alemanha

— Estrutura e DinSmica do Sistema La- 
dos Patos (FURG/F.ZOOB/DMA)
..............................Cz$ 151.604.217,00

— Identificaijao, Biologia e Cultivo de 
Tainha (IP/SP) .... Cz$ 28.053.656,00 

- Solicitagao de apoio a pesquisador no 
Exterior (LABOMAR/UFCE) .... Cz$ 
35.571,00

— Manutengao do NPq Malacostraca 
(FIPERJ)

Nas 90s e 915 Sessoes, realizadas, res- 
pectivamente, nos dias 12 de maio e 23 de 
junho passados, o Plendrio da CIRM apro- 

seguintes auxllios a subprojetos do 
PSRM para 1988:

goa

vou OS

Cz$ 6.528.926,00— Cultivo de Organismos Meroplanct6- 
nicos em Laborat6rio (CBM/UFPR) Cz$ 
4.207.311,00

- VI Simp6sio Latinoamericano e V 
Brasileiro de Aquicultura (ABRAQ/SC) . 
Cz$ 84.414,00

— Aquisigao de Embarcagao de Pesquisa 
(LABOMAR/UFCE) Cz$ 27.000.000,00

— Sistema de Recuperagao e Plotagem 
Dados Geol6gicos—PLOTGEO— 

(LAGEMAR/UFF) . . Cz$ 6.029.288,00 
— Desenvolvimento e Otimizagao de 

Tdcnicas Anallticas para SubstSncias OrgS- 
nicas em Ambientes Naturais (UFF) Cz$

de

US$ 480.005.394.316,00

40.a REUNIAO DA CAQA DA BALEIA
para as seguintes fungoes:

Presidente da CIB: Dr. S. IRGERGE, 
da Su&ia.

Presidente do Comite Tdcnico: Dr. 
FLEISCHER, do Mdxico.

Vice-Presidente do Comite T6cnico: Dr. 
PINEY, da Franga.

Presidente do Comite Cientlfico: Dr. 
BROWNELL, dos EUA.

Vice-Presidente do Comite Cientlfico: 
Dr. HAMMOND, da Inglaterra.

Vale ressaltar que, em todas suas 
participagoes, o Ministro-Conselheiro 
Marques Porto teve extraordindria 
atuagao, tendo contribuldo, de forma 
extremamente destacada, para as con- 
clusoes positivas que foram alcanga- 
das nesta 40- Reuniao Anual da Co- 
missao Intemacional da Caga da Baleia.

O Brasil teve destacada atuagao, tendo 
participado dos seguintes eventos: Subco
mite da Baleia Minke no Hemisf6rio Sul; 
Subcomite dos Pequenos Cetdceos; Sub
comite “ad hoc” da Avaliagao Global dos 
Estoques; Grupo de Trabalho sobre Matan- 
ga Humanitdria; Grupo de Trabalho sobre 
Operagao da Convengao; Comite da Admi- 
nistragao e Finangas; Grupo de Trabalho 
sobre Definigao de Modalidade de Caga; 
Subcomite de Caga Aborlgene e de Sub- 
sistencia; Grupo de Trabalho Conjunto do 
Comite Cientlfico e T&nico.

Antes do encerramento dos trabalhos, o 
Plendrio da Comissao reuniu-se nos dias 1, 
2 e 3 de junho, para discutir as conclusoes a 
que se chegou,analis/i-las e proper as medi- 
das que se fizessem necessdrias.

Paralelamente, foram realizadas eleigoes

Em dois perlodos e locais distintos, 
aconteceu,neste primeiro semestre de 1988, 
a 40s Reuniao Anual da Comissao Intema
cional da Caga da Baleia — CIB. ,

De 6 a 19 de maio, as reunioes foram 
realizadas na cidade de San Diego, Califor
nia, EUA Jd o segundo perlodo realizou- 
se de 24 de maio a 3 de junho, na cidade de 
Auckland, Nova Zelandia.

A Delegagao Brasileira esteve chefiada 
pelo Ministro-Conselheiro Joao Gualberto 
Marques Porto, contanto ainda com as par
ticipagoes do CF (FN) RRm Octdvio Au
gusta Botafogo Gongalves e da Bidloga 
Dra. Vera Maria Ferreira da Silva, ambos 
representando a Secretaria da Comissao 
Interministerial para os Recursos do Mar, e 
da Engenheira de Pesca, Dra. Jesulna Ma
ria da Rocha, representando a SUDEPE.

Comissao Interministerial para os Recursos do Mar

Secretaria da CIRM

Ministdrio da Marinha — 4? Andar 
70.055 - Brasflia-DF

Porte Pago 
DR/BSB

ISR - 47-475/86

ISR - 47-475/86

MAR - RIQUEZA E CAMINHO
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