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Nesta Edfcao
■ Cruzeiro do Navio de Pesquisa "METEOR" 

- II ENCOGERCO
■ XV Reuniao Consultiva do Tratado 

da Antartica
■ III Reuniao da CCAMLR

O Navio de Pesquisas alemao 
“METEOR” realizou, no perfodo de 
17 de novembro a 18 de dezembro de 
1989, um cruzeiro oceanogr^fico na 
regiao sudoeste do Atlantico, inician- 
do nessa drea as atividades do pro- 
grama OSLR (Ciencias Ocean icas em 
Relagao aos Recursos Vivos) da Co
missao Oceanogrdfica Intergoverna- 
mental (COI).

Esse cruzeiro teve como objetivo 
estudar o problema da variagao no re- 
crutamento da anchoita (Engraulis an- 
choita) e da sardinha verdadeira (Sar- 
dinella brasiliensis). Para an&lise da 
primeira espgcie foram escolhidas tres 
dreas distintas: Cabo de Santa Marta 
Grande, em Santa Catarina; Montevi
deo, Uruguai, e regiao da Patagonia 
em frente a Peninsula de Valdez, na 
costa da Argentina. A amostragem da 
sardinha verdadeira foi feita somente 
na regiao do Cabo de Santa Marta 
Grande. Os cientistas dos quatro par
ses participantes: Argentina, Republi- 
ca Federal da Alemanha, Brasil e 
Uruguai concordaram no sentido de 
coletar os dados com mdtodos novos e 
tradicionais e analisci-los conjunta- 
mente a fim de esclarecer as causas de 
mortalidade larval dessas esp6cies.

Os seguintes pesquisadores brasi- 
leiros participaram da pesquisa:

— Prof9 Dr. Yasunobu Matsuura 
(IOUSP)

- Drs Carmen Lucia Del Bianco 
Rossi Wongtschowski (IOUSP)

Clarisse Odebrecht

Cruzeiro do Navio de Pesquisa 

"METEOR"
da Republica Federal da Alemanha

- DrS
(FURG)

- Oc. Ivan D’Apremont Lima Ju
nior (FURG)

Uma Pratica de Pesquisa Integrada 

Sobre a Pesca Artesanal - RNMAXARANGUAPE -



II - Encontro de Coordenacao 

Nacional do Gerenciamento Costeiro
(ENCOGERCO)

Realizou-se no perfodo de 05 a 07 
de dezembro, no auditdrio do Centro 
Turfstico Tambau, em Joao Pessoa - 
PB, o II Encontro de Coordenagao 
Nacional do Gerenciamento Costeiro. 
A16tn de possibilitar o intercambio de 
informagoes t6cnicas entre as coorde- 
nadorias Estaduais do Gerenciamento 
Costeiro, o Encontro teve como obje- 
tivos apresentar e avaliar os Mapas 
Temfiticos elaborados pelos Estados 
do RN, BA, RJ, SP, SC e RS; apre
sentar os trabalhos de Macrozonea- 
mento Costeiro em desenvolvimento 
pelos Estados do PI, PB, SE e ES; e 
analisar o Sistema de Informagoes do 
Gerenciamento Costeiro (SIGERCO), 
desenvolvido pelo INPE e UFRJ 
atrav6s de convenios firmados com a 
CIRM.

m
m

Abertura do II Encontro de Coordenaqao Nacional do Gerenciamento Costeiro - (ENCOGERCO)
Participaram nas discussoes do 

Encontro, coordenado pela Subsecre- 
taria para o Gerenciamento Costeiro / 
SECIRM, os representantes das Coor- 
denadorias Estaduais de Gerenciamen
to Costeiro, o grupo de Instrutoria do 
II ENCOGERCO e a Comissao de 
Avaliagao dos Mapas Temdticos para 
o Macrozoneamento Costeiro.

Constou, tambdm, da progra- 
magao do Encontro palestras sob os 
seguintes temas: “Gerenciamento 
Costeiro” — CF Enio Reinaldo Fris- 
cheisen (SECIRM); “Educagao Am- 
biental” Aplicada ao Gerenciamento 
Costeiro” - Dr. Jos6 de Avila Aguiar 
Coimbra (SMA/SP). “Aplicagoes In- 
ternacionais de Gerenciamento Costei
ro” — Prof. Renato Herz (IO/USP); 
“Legendas para o Gerenciamento 
Costeiro”
(USP); “Monitoramento da Zona Cos- 
teira” — Prof. Henrique Aguiar de 
Azevedo (UERJ); “Sistema de Infor- 
magao Geogr&ficas” — Dr. Didgenes 
Salas Alves (INPE); “Sistema Nacio
nal de Informagoes do Meio Ambien- 
te” - Dr- Regina Helena Crespo 
Gualda (IBAMA); “Sistema de Infor
magoes do Gerenciamento Costeiro” — 
Prof. Mauro Sergio Fernando Argento 
(UERJ); e “Elaboragao e Acompa- 
nhamento de Subprojetos financiados 
pela CIRM” — Dr. Rog6rio Pereira de 
Hollanda (SECIRM).

para a ocasiao pelo SecretSrio da 
CIRM Contra-Almirante Fernando 
Manoel Fontes DitSgues, que em sua 
alocugao final proferiu as seguintes 
palavras “... Temos confianga, contu- 
do — apesar dos percalgos e das difi- 
culdades circunstanciais que se apre- 
sentam if frente - no progressive ama- 
durecimento do GERCO, componente 
indispens&vel de um desenvolvimento 
nacional que se deseja harmonioso e 
equilibrado.

Na abertura solene do encontro 
onde estiveram presentes entre outras, 
as seguintes autoridades: Dr. Tarcfsio 
de Miranda Burity - Governador do 
Estado da Paralba; Vice-Almirante 
Amaldo Leite Pereira — Comandante 
do 39 DN; Dr. Luiz Carlos Buriti Pe
reira — Secretfirio-chefe do gabinete 
do Planejamento e Agao Govemamen- 
tal do Estado da Parafba; Capitao- 
de-Corveta Paulo de Tasso Melo Ai
res — Capitao dos Pottos da Parafba; 
Dr. Maria de Lourdes Silva de Almei
da — Superintendente do Institute de 
Desenvolvimento Municipal e Esta- 
dual da Parafba, o SubsecretSrio para 
o Gerenciamento Costeiro/SECIRM 
Capitao-de-Fragata Enio Reinaldo 
Frischeisen leu o discurso preparado

Prof. Mfirio de Biasi

A prdpria realizagao deste Encon
tro 6 um evento auspicioso no contex- 
to desta caminhada a que se propos a 
CIRM, no sentido de contribuir para o 
Gerenciamento Costeiro.

Desejo que ele seja coroado de 
exito, que os objetivos que Ihe deram 
origem sejam atingidos, que ele seja 
proffcuo em seus resultados e repre
sente um importante e significative 
passo na implantagao do Gerencia
mento Costeiro no Brasil”.
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PROJETO MAXARANGUAPE 

Uma Pratica da Pesquisa Integrada sobre
a Pesca Artesanal-RN

uma considerdvel diversidade de 
espficies, bem como as formagoes de 
estuSrios e lagoas ocorrentes no RN, 
que proporcionam uma variedade de 
sistemas de pesca.

O processo de distribuigao espa- 
cial corresponde ^ organizagao das 
comunidades distribufdas em peque- 
nos grupos que cobrem a Zona Costei- 
ra, estufirios e dreas lagunares.

Assim sendo, a atividade de pesca 
6 executada em conduces propfcias 
para a pesca em pequena escala de 
produgao, o que a toma eficiente, 
produtiva e seletiva, estando inclusive 
capacitada para o atendimento do 
mercado regional.

O enganador estSgio de “arcai- 
cas” e “atrasadas” dessas comunida
des, de suas artes e tdcnicas pesquei- 
ras, nao levam em consideragao sua 
maior adaptabilidade e os domfnios de 
conhecimento de que sao possuidoras, 
suficientes & sua reprodugao ffsica e 
social.

nada quando na prdtica produtiva. 
Consequentemente, a demonstragao 
dos fenomenos ffsicos, qufmicos e 
bioldgicos, sem entender os agentes 
responsdveis pelas mudangas no am- 
biente, nao permitiria a transformagao 
dos conhecimentos obtidos em subsf- 
dios para defesa do ambiente e para a 
obtengao de alimentos e de alternati- 
vas de uso e exploragao, capazes de 
um uso equilibrado.

Para tal intento, foi necessfirio as- 
sumirmos uma prfitica de pesquisa, 
onde cada especialista dirigisse seu 
olhar para as demais 5reas de conhe
cimento e articulasse a sua instancia e 
o seu produto esperado com os de
mais, atravds da interligagao com o 
objeto central: a prdtica da pesca ar- 
tesanal.

EUGfiNIO CUNHA, UFRM 
IRACEMA DA SILVEIRA, UFRM 
MARCIA GRAMKOW, UFRM

A pesca no litoral do Rio Grande 
do Norte, apesar dos seus 400 quilo- 
metros de costa e de apresentar um 
grande potencial pesqueiro, nao pos- 
sui resultados significativos, se corn- 
parados aos demais Estados do Nor- 
deste. As justificativas indicadas para 
este quadro pelos especialistas do se- 
tor sao “a prdtica de uma atividade 
pesqueira artesanal, que pouco tem se 
modernizado, e os mdtodos de captura 
predominantes que remontam aos pro
cesses introduzidos no Brasil — Colo- 
nia.”

Se compararmos esta realidade a 
certas dreas do Sul do Pafs, a pro
dugao quantitativa do RN 6 pouco re- 
presentativa.

Estas afirmagoes anteriores par
tem do pressuposto da necessidade de 
produgao em larga escala; logo, pres- 
supoe uma Idgica de produgao que se 
opoe tanto ds especificidades de como 
a natureza se apresenta, quanto its 
formas de como a captura 6 exercida 
pelas populagoes litoraneas ao intervi- 
rem no ambiente para atenderem suas 
necessidades bdsicas de reprodugao. 
Tal fato nos leva a indicar que, para 
atender tanto a Idgica do capital quan
to a Idgica que permeia as relagdes 
nas comunidades do litoral do RN, 
faz-se necessdrio conhecer a segunda 
para compreende-Ia e poder propor 
formas possfveis de coexistencia des- 
tas, viabilizando a reprodugao das 
comunidades e a produgao para o 
mercado.

O entendimento das comunidades 
pesqueiras passa pela compreensao da 
disposigao e das caracterfsticas das 
Sguas que banham as costas do litoral 
brasileiro, mais especificamente as 
que abrigam os pequenos cardumes de

Trajetdria diffcil, construfda a 
partir de incansdveis reunioes, expo- 
sigoes, discussoes, tanto a nfvel dos 
pesquisadores nas suas temdticas es- 
pecfficas, quanto com os consultores 
da CIRM, Profs. Carmem L. Del 
Bianco, Raul Ximenes (in memoriam) 
acerca da viabilizagao da experiencia. 
Foi possfvel caminhar, experimentan- 
do a construgao de uma problem&tica 
de estudo capaz de responder conjun- 
tamente questoes sobre as possibilida- 
des de coexistencia da pesca frente ao 
processo de expansao do capital dife- 
renciado na regiao e fomecer um co
nhecimento integrado do litoral pes
queiro. A realizagao da pesquisa tem 
se dado inclusive com o prdprio agen- 
te (pescador), quando nos mementos 
de coleta tem se acionado seus ins- 
trumentos de trabalho para locomogao 
na realizagao das coletas de Biologia 
e de Geologia, al6m de se fazer uso 
do seu conhecimento tradicional, res- 
ponsdvel por facilitar alguns caminhos 
do mar.

Foram estas reflexoes responsS- 
veis pela formagao do grupo de pes
quisadores da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte, sob a abor- 
dagem interdisciplinar, tendo o enten
dimento da pesca enquanto sistema in
tegrado - Homem e ambiente, al6m da 
questao central sobre as possibilidades 
de este setor produtivo se reproduzir 
frente &s pressoes economicas do tu- 
rismo e das conseqiiencias de insta- 
lagoes dos projetos de desenvolvimen- 
to agrfcolas e extrativos incentivados 
pelo Estado, promovendo a perda gra
dual dos espagos tradicionais de traba
lho das comunidades pesqueiras arte- 
sanais.

Deste modo, esta pesquisa origi- 
nou-se da constatagao de que apenas 
caracterizar e analisar os ambientes 
nos seus aspectos ffsicos e bioldgicos 
seriam insuficientes, na medida em 
que nao articulava as partes de uma 
realidade que se apresenta interelacio-

A especificidade da proposta fi- 
nanciada pela CIRM orientou a orga-
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nizagao do grupo em uma estrutura de 
coordenagao multidisciplinar, res- 
pons^vel pela orienta§ao metodoldgi- 
ca de articulagao entre os diversos 
segmentos e coordenagao de equipes 
por drea de conhecimento. Assim, o 
projeto tem as seguintes fireas e pro- 
Fissionais:

A £rea de pesquisa abrange o li
toral do municfpio de Maxaranguape, 
localizado no norte do estado do Rio 
Grande do Norte (lat. 5231’ sul e 
long. 35215’ oeste), distando 65 km 
da capital. Natal. Possui acesso regu
lar e uma populagao de 11.139 habi- 
tantes, que tem como fonte de recur- 
sos a pesca, a agricultura de sub- 
sistencia e a cana-de-agdcar. As co- 
munidades mais representativas no 
que tange & pesca sao: Barra, Maraca- 
jad, Zumbi e Rio do Fogo, que inte- 
gram aproximadamente 8 mil famflias. 
Estas comunidades compoe as colo- 
nias Z-03, Z-05 e Z-15, com 299 em- 
barcagoes pesqueiras, sendo mais de 
50% voltadas para a lagosta.

Nestas comunidades pesqueiras, 
percebe-se uma intensa dinamica onde 
o “tradicional” e elementos moderni- 
zantes agem de forma associadas em 
um processo em que desaglutinam-se 
as formas de agir e pensar cultural, 
que fazem sua identidade social, e in- 
tegram-se novos comportamentos so
cials. Entretanto, nao significa “mu- 
danga” qualitativa nas condigoes so
cials dessas comunidades. Uma inte- 
gragao desordenada caracteriza o pro
cesso de expansao ao qual estas popu- 
lagoes vem sendo submetidas, desde a 
sua organizagao social at£ a sua re- 
lagao com a natureza, que € a per- 
cepgao com o meio de produgao, o 
mar, base da sua reprodugao.

A Srea ocupada pelas comunida
des para habitagao, trabalho agricola e 
outras atividades foi estudada pelo 
segmento geo-ambiental com a finali- 
dade de caracterizar e estabelecer cor- 
relagao com outras areas litoraneas, 
bem como analisar os sedimentos, as 
agoes edlicas, a variagao de nfvel do 
mar e o uso do solo, al6m dos aspec- 
tos hidrogeoldgicos e geomorfoldgi- 
cos. Permitiu este estudo a elaboragao 
de cartas com as unidades geoldgicas, 
geomorfoldgicas, uso do solo e plo- 
tagao dos pontos de Sgua. O mapea- 
mento partiu das imagens de satdlites 
TM/84 com uma restituigao no proje- 
tor multi-expectral para a escala de 
1:50.000. Identificaram-se ainda os 
niveis de erosao, podendo-se assim 
caracterizar melhor o ambiente e seus 
problemas. Pode-se delinear a 
existencia de quatro grandes zonas 
com caracterfsticas distintas: a faixa 
interiorana, com tabuleiros, vales 
fluviais costeiros, planfcie de inun- 
dagao e lagoas, com potencial agricola 
e mineral; a faixa dunar (dunas md- 
veis e fixas), de grande importancia 
ecoldgica e acentuada fragilidade 
biental; a faixa litoranea, com praias, 
planfcies de deflagao e faldsias de 
grande beleza paisagistica, mas com 
processes de erosao e de deposigao; e 
a faixa marinha (drea submersa), de 
relevo piano, ocupada por sedimentos 
carbondticos (algas calcdreas) e com 
presenga de grande quantidade de
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XV Reuniao Consultiva do 

Tratado da Antartica

para a Regulamentagao das Atividades 
sobre Recursos Minerals Antfirticos 
(CRAMRA), cuja elaboragao havia 
sido terminada em 1988, e assinada 
(mas nao ratificada) pela maioria das 
Partes Consultivas do Tratado. As de- 
legagoes da Australia e Franga, ba- 
seadas na premissa dos elevados ris- 
cos de desastre ecoldgico que repre- 
sentam as atividades de prospecgao 
mineral na Ant&rtica, propu seram o 
abandono e a substituigao da CRAM
RA por uma nova Convengao, cuja 
id6ia principal seria a protegao do 
ambiente e a caracterizagao da Antfir- 
tica como um “parque mundial”, no 
qual seria exclusivamente permitida a 
realizagao de atividades cientfficas. 
Nao se tendo chegado a uma posigao 
consensual sobre o referido tema, fi- 
cou acertada a convocagao de uma 
Reuniao Especial em 1990, quando o 
assunto sera hovamente discutido.

Foi realizada, no perfodo de 09 a 
20 de outubro de 1989, em Paris, a 
XV Reuniao Consultiva do Tratado da 
Antdrtica (RCTA).

as atividades humanas necessitem se 
restringir a coleta de dados cientffi- 
cos; a regulamentagao das atividades 
de turismo e outras atividades nao-go- 
vernamentais na AntSrtica, em face ao 
seu contfnuo crescimento e ao impacto 
dessas atividades sobre o ambiente 
antfirtico e as investigagoes cientfficas 
que Id se desenvolvem; etc.

A delegagao brasileira foi chefia- 
da pela Ministro HENRIQUE RO
DRIGUES VALLE Jr., Chefe do De- 
partamento de Temas Internacionais 
Especiais do MRE e composta pelo 
Contra-Almirante FERNANDO MA
NGEL FONTES DIEGUES (SE- 
CIRM), Conselheiro ANTONIO 
JOS£ VALLIM GUERREIRO 
(MRE),
ANTONIO JOS6 TEIXEIRA (SE- 
CIRM) e Professor ANTONIO CAR
LOS ROCHA-CAMPOS (USP).

Em sfntese, a consolidagao de 
forma inconteste da importancia da 
“questao ambiental” no Sistema do 
Tratado da Antdrtica reforga a in- 
sergao dos problemas ecoldgicos, jd 
observada em outros segmentos das 
relagoes internacionais.

Capitao-de-Mar-e-Guerra

Paralelamente d mudanga relativa 
de enfase na maneira pela qual se per- 
cebe a Antdrtica, a evolugao do Sis
tema do Tratado vem se caracterizan- 
do pelo acrdscimo de responsabilida- 
des e compromissos a serem atendidos 
pelas Partes Consultivas e, portanto, 
de novas tarefas a realizar, decorren- 
tes da tendencia a uma major inte- 
gragao das atividades antdrticas a nf- 
vel internacional. Dessa forma, pode- 
se antever, se julgado conveniente, 
uma reavaliagao do conteudo cientffi- 
co do PRO ANT AR, para que se pos- 
sa, dentro do quadro dos princfpios e 
condicionantes da Polftica Nacional 
para Assuntos Antdrticos (POLAN- 
TAR), sintonizar a participagao do 
Brasil & evolugao do Sistema do Tra
tado da AntSrtica.

Conforme anteriormente previsto, 
a “questao ambiental” modulou fir- 
memente as discussoes referentes aos 
diversos (tens da agenda. Essa in- 
fluencia manifestou-se pela preocu- 
pagao de diversas delegagoes com re- 
lagao a dois enfoques principais: o 
papel da Ant&tica como firea estrat6- 
gica no funcionamento do sistema 
“Terra”, englobando temas tais como 
a destruigao da camada de ozonio e as 
implicagoes do “efeito estufa” sobre 
aquela regiao, bem como a necessida- 
de de protegao ambiental da Antartica.

VSrias recomendagoes foram 
aprovadas pelas Partes Consultivas do 
Tratado durante o citado evento, ver- 
sando sobre temas especfficos, em que 
se destacam: a adogao de minucioso 
cddigo de conduta para o tratamento 
do lixo antdrtico; a aprovagao de me- 
didas proibitivas sobre descargas de 
dleo e o langamento de lixo no mar; a 
avaliagao de impacto ambiental em lo
cals previstos para instalagao de novas 
estagoes; a designagao de ire as prote- 
gidas adicionais, para locals em que

As discussoes mais polemicas tra- 
vadas por ocasiao da XV RCTA fo
ram aquelas referentes i Convengao
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VIII Reuniao da Comissao para a 

Conservagao dos Recursos Vivos 

Marinhos Antarticos - CCAMLR
A Comissao para a Conservagao dos 

Recursos Vivos Marinhos Antarticos, 
orgao de representagao governamental de 
20 parses e que compoe o Sistema do Tra- 
tado da Antartica, tem como fungao preci- 
pua dar cumprimento aos objetivos e 
principios estabelecidos pela Convengao de 
mesmo nome, no que concerne ao acompa- 
nhamento das variagoes naturais das popu- 
lagoes de animais antarticos, bem como ao 
gerenciamento dos estoques de recursos vi
vos, potencialmente exploraveis na area da 
Convengao.

O Brasil aderiu a CCAMLR em 1986, 
engajando-se, atraves do PRO ANT AR, em 
algumas atividades cientfficas de interesse 
do Comite Cientifico que compoe aquela 
Comissao. Destacaram-se, para esse fim, os 
subprojetos de pesquisa brasileiros relatives 
ao Krill e as aves continentals e marinhas 
antarticas e subantarticas.

A VIII Reuniao da CCAMLR reali- 
zou-se em Hobart, Australia, no periodo de 
06 a 17 de novembro de 1989, presidida 
pelo Embaixador MARCOS H.G. COR
TES (Embaixada do Brasil em Camberra), 
representando o Brasil, pais membro eleito 
para presidir os trabalhos da Comissao, du
rante o bienio 1989/90.

. s
rmmr.

f

sSs: a regulamentagao do Sistema de Ob- 
servagao e Inspegao, que visa verificar o 
cumprimento das Medidas de Conservagao 
adotadas pela Comissao; a necessidade de 
dar continuidade ao Programa de Pre- 
vengao da Mortalidade Acidental dos Re
cursos Vivos Marinhos Antartico, evitan- 
do-se assim que os animais presentes na re- 
giao sejam ameagados pelo langamento ao 
mar de objetos descartados pelas flotilhas 
pesqueiras atuando na area da Convengao; 
a implementagao do Programa de Monito- 
riamento do Ecossistema, no qual havera 
participagao efetiva do Brasil, com relagao 
ao estudo das aves na regiao da Ilha Ele- 
fante; a aprovagao de duas Resolugoes e 
mais cinco Medidas de Conservagao, totali- 
zando dezessete delas em vigor, para as 
distintas dreas estatisticas da Convengao.

As Medidas de Conservagao adotadas 
por ocasiao da VIII Reuniao da CCAMLR 
refletiram a necessidade de concihar inte- 
resses opostos defendidos por paises pes- 
queiros e nao-pesqueiros, na manutengao 
das populagoes de peixes e, sobretudo Krill, 
a niveis sustentaveis para a dinamica do 
ecossistema. Nesse sentido, paises nao-pes- 
queiros, totalizando a maioria dos paises 
membros da Comissao, visaram a adogao 
de medidas conservativas, ou seja, aquelas

que, mesmo na ausencia de dados estatisti- 
cos detalhados, viessem a garantir a pro- 
tegao dos estoques de peixes na regiao, com 
enfase para as populagoes de juvenis. A ou- 
tra visao, expressa pelos paises pesqueiros 
liderados pela URSS, tinha por base que, 
na ausencia de dados biologicos precisos, 
obtidos pelas embarcagoes de pesca atuan
do naquela area, nao seria possivel adotar 
procedimentos de manejo para aqueles es
toques, sem prejuizo dos interesses comer- 
ciais defendidos por aqueles paises.

Em sintese, os trabalhos que vem sen- 
do realizados pela CCAMLR, no curso de 
seus oito anos de existencia, denotam a 
contradigao imposta pela obstrugao de sua 
responsabilidade conservacionista, em face 
ao binomio “Ecologia e Economia” que se 
impoe naquele foro. Cabe ressaltar, entra- 
tanto, a responsabilidade particular da Co
missao com reiagao ao status dos estoques 
de Krill, especie de papel ecologico central 
no ecossistema antartico, e que vem sendo 
intensamente explorada pelas flotilhas pes
queiras da URSS e do Japao, na ausencia 
de medidas de conservagao aprovadas pela 
Comissao para esses estoques, fruto das di- 
ficuldades inerentes ao conhecimento apro- 
fundado da biologia e da dinamica popula- 
cional da especie na regiao Antartica.

A delegagao brasileira que esteve pre- 
sente ao evento foi composta pela Primei- 
ra-Secretdria MARIA LUIZA RIBEIRO 
VIOTTI (Subsecretaria Geral de Assuntos 
Politicos Multilaterais e Especiais - Mi- 
nisterio das Relagoes Exteriores), na quali- 
dade de Representante na Comissao, e pela 
Professora JANICE ROMAGUERA 
TROTTE (Secretaria da CIRM - Ministe- 
rio da Marinha), como Representante Al- 
terna no Comite Cientifico. (FOTO).

Em geral, os trabalhos desenvolvidos 
durante a VIII Reuniao da CCAMLR pau- 
taram-se pela preocupagao, por parte dos 
paises que compoem a Comissao, em re
lagao 4 protegao do ambiente antartico e os 
recursos vivos que habitam o ecossistema 
marinho e costeiro daquela regiao.

Durante a temporada de pesca de 
1988/89, seis paises membros da CCAM
LR (Chile, Franga, Japao, Polonia, Repii- 
blica da Coreia e URSS) realizaram ativi
dades de pesca comercial na area da Con
vengao, totalizando 104.405 toneladas de 
peixes e 395.470 toneladas de Krill captu- 
radas.

Foram discutidos temas importantes 
por ocasiao das reunioes da Comissao e do 
Comite Cientifico, destacando-se entre es-

■
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bancos, onde normalmente sao exerci- 
das as atividades de pesca artesanal. 
Nesta zona marinha, os estudos efe- 
tuados mostraram, al6m da grande ri- 
queza ecoldgica, um importante po- 
tencial economico, representado pela 
pesca e pela existencia de bancos de 
algas (calcdreas, Gracilaria e Hyp- 
nea), j& explorados comercialmente.

embarcagao utilizada durante os arras- 
tos.

uso de barcos locals, a coleta de mate
rial em estagoes fixas a 15 e 30 metros 
de profundidade, obtendo-se um ciclo 
complete de medigoes (12 meses), cu- 
jos resultados mostraram variagoes sa- 
zonais importantes, sobretudo nos me
ses de maio e junho.

Paralelamente, foram registradas 
informagoes quanto & produgao da 
Srea, local de pesca, duragao de pes- 
caria, numero de homens, tipo de em- 
barcagao, instrumento de captura, ma
terial capturado, peso e valor 
cial. Este acompanhamento permitiu a 
elaboragao de um quadro geral da 
pesca na drea em estudo, especialmen- 
te no que se refere aos locals de pes
ca, esp£cies capturadas, volume de 
captura total e por local de pesca e 
instrumento de pesca. Compreende 
137 locals de pesca, que sao em geral 
formagoes rochosas, em formagoes de 
algas calcSreas ou ainda baixios. Em 
geral, os locals de pesca estao local 1- 
zados entre zero e cinqiienta metros 
de profundidade. Alguns destes locals 
sao poucos utilizados em certos perfo- 
dos do ano. Na captura emprega-se 
freqiientemente o mergulho (para a la- 
gosta) e o anzol (peixes). Nao obser- 
vou-se entre as esp^cies capturadas 
uma definigao de safra, verificando-se 
que, de uma captura total de 152.033 
kg de peixes, no perfodo 1987/88, 
11.685 kg correspondem a peixes de- 
mersais, capturados com anzol em 
formagoes rochosas.

Os dados de Zooplancton no 
perfodo de 1988 evidenciou que o 
numero de indivfduos/m3 apresentou- 
se com variagoes ao longo do ano, 
com valores mdximos nas duas es
tagoes nos meses de julho e agosto, 
tendo-se mfnimos registrados em de- 
zembro. As quantidades maiores apre- 
sentaram-se na estagao II (mais inte
rior). A biomassa, determinada atrav6s 
do peso umido, apresentou-se da 
mesma forma em relagao ao numero 
de indivfduos por metro cubico, ao 
compararmos as duas estagoes. No es
tudo quali-quantitativo do microfito- 
plancton (abundancia relativa a teor 
de clorofila), a divisao diatomdeeas 
foi a mais representativa, onde 98% 
da flora esteve constitufda de esp£cies 
marinhas de Sguas quentes, permitin- 
do confirmar a pouca influencia flu
vial e/ou estuarina na Srea. As dia- 
tomdeeas tiveram papel marcante no 
inverno (margo a julho), chegando a 
atingir em maio 100% da populagao 
microfitoplanctonica. De acordo com 
a variagao anual das esp&ies, pode-se 
observar que a maior quantidade de 
diatomdeeas estd condicionada aos

comer-

Os aspectos bioldgicos-pesqueiros 
foram analisados com base nas coletas 
de 22 estagoes, distribufdas entre as 
profundidades de 5 a 50 metros, 
atravds de rede de porta, durante um 
perfodo de 1 ano, e distando uma da 
outra 3,5 km em mddia, durante o 
perfodo de verao e inverno (dezembro 
a maio e junho a novembro, respecti- 
vamente).

O material coletado e submetido a 
biometria e identificagao caracteri- 
zou-se por espdeies que nao possuem 
valor de mercado, sendo de pequeno 
tamanho e quase todos jovens. A bio
massa de peixes demersais determina
da foi de 166 g/km2, considerando-se 
um tempo de arrasto de 15 min, velo- 
cidade de 1,5 nos e comprimento na 
trilha de bdia de 5 m. A Srea de var- 
redura em cada arrasto foi de 3.470 
m2. Todo o trabalho de campo foi rea- 
lizado dentro de condigoes regionais 
no que se refere a confecgao de ins- 
trumentos de coleta e &s condigoes da

No que se refere as informagoes 
de coluna d’agua (fitoplancton, zoo
plancton, nutrientes), efetuou-se com

1

1

lisgS

Parrachos: ambiente de 
organismoS Bentonicos Comissao Oceanogrdfica: meio flutuante - 

NEPREMAR I - UFPBColeta de 
“CISCO” e 
“PEDRA”
(Algas calc&reas e 
nao-calcaras) - 
Trabalho de 
crian^as e 
mulheres.

I

Peixes caracteristicos 
da regiao - Barra

Comissao Oceanogrdfica: mergulho de 
observagao. Detalhes do Substrate Marinho - 
Presenga marcante de algas calcireas.

Comissao OceanogrSfica: ajuste de 
instrumentos
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e mergulhos de observagao, al6m da 
continuidade da sistemfitica de amos- 
tragens quanto <ls informagoes da co- 
luna d’cigua (fitoplancton, zooplanc- 
ton, nutriente).

A importancia desta experiencia 
se dS por permitir formagao de pessoal 
e aquisigao de informagoes sobre uma 
fire a at6 aquele momento virtualmente 
desconhecida do ponto de vista ocea- 
nogrdfico; com isto, propiciou subsf- 
dios para discussao sobre a prStica de 
pesquisa integrada ao indicar outras 
instancias de conhecimento, necessa
ries & compreensao da pesca e do seu 
ambiente.

O desenvolvimento desta pesqui
sa, tem proporcionado condigoes para 
participarmos junto aos tdcnicos go- 
vernamentais, de avaliagao de propos- 
tas para o setor pesqueiro do Estado, 
uso do solo litoraneo e prestagao de 
consultoria no projeto, sobre “A mu- 
Iher e a pesca no litoral do RN”, pes- 
quisa-agao promovida pelo Convenio 
UNIFEM/IDEC-RN. Ressalta-se al6m 
destes resultados aplicados, a for
magao de recursos humanos em expe
riencia integrada e no campo do co
nhecimento do litoral.

A avaliagao deste primeiro mo
mento da pesquisa, demonstrou a ne- 
cessidade de aprofundamento dos es- 
tudos no segmento da Biologia de 
peixes, nos aspectos de sistem&tica, 
alimentagao, crescimento e repro- 
dugao. No segmento Geologia Mari- 
nha, a ampliagao da equipe objetivan- 
do estudos da Oceanografia Ffsica e 
Qufmica permitindo o conhecimento 
das condigoes ambientais abidticas da 
regiao que possam estar vinculadas 
aos demais segmentos da pesquisa.

Deste modo, o grupo apresentou 
proposta de continuidade para a 
CIRM sugerindo “A andlise sdcio- 
economica e ecoldgica da pesca arte- 
sanal de Maxaranguape”, tendo como 
base os resultados alcangados na etapa 
anterior.

perfodos de inverno e verao, tendo um 
florescimento mdximo no inverno, o 
qual 6 considerado perfodo chuvoso 
na regiao. Com relagao & biomassa fi- 
toplanctonica, os resultados foram 
baixos, variando de 0,05 a 7,46 mg 
cl/m3. Os valores de nutrientes foram 
relativamente baixos durante o perfo
do estudado, caracterizando a massa 
de dgua da regiao como oligotrdfica.

Bentos apresentou-se pobre tanto 
em termos quantitativos, como em re
lagao & diversidade, inclusive para a 
lagosta, crustdceo tfpico do litoral do 
RN. Pode-se compreender a pequena 
quantidade devido & superexploragao 
da drea, bem como aos instrumentos 
pouco adequados para a coleta dos 
mesmos: as redes de espera e a pr&tica 
do mergulho com compressor, res- 
ponsdvel tamb£m por mudangas ocor- 
ridas nas relagoes de trabalho da pes
ca tradicional do peixe, bem como por 
acidentes freqiientes de descom- 
pressao. A intensificagao da pesca da 
lagosta, motivada pelo alto prego al- 
cangado no mercado, promoveu trans- 
formagoes nas prdticas de captura e na 
organizagao da comunidade ao permi
tir o acesso a bens de consume e a 
modern izagao nas embarcagoes com o 
uso de motor, de equipamentos de 
orientagao e, principalmente, de todos 
os equipamentos necessSrios & reali- 
zagao do mergulho com compressor. 
Permite este novo contexto a orien
tagao para a construgao de um novo 
agente do mundo da pesca, devido iis 
novas condigoes de trabalho que exi- 
gem novos atributos e formam uma 
nova categoria de trabalhador do mar: 
“os clandestinos”, que se opoe ao 
pescador tradicional do peixe. A bus- 
ca da “barba de ouro” assume tal im
portancia que h£ a perda do conheci
mento anterior necessdrio h. captura do 
bem alimentfeio bfisico da populagao 
litoranea.

Resta a estas populagoes, no tem
po do defeso, a coleta do “cisco” (al- 
gas) e das pedras (calcSreas). Esta 
pr&tica envolve os mergulhadores, que 
as buscam em fireas de maior profun- 
didade, e as mulheres e criangas, as 
quais efetuam a coleta das algas nao- 
calc&reas e ealedreas que sao trazidas 
& praia pelas mar6s. O estudo deste 
segmento abrangeu as quatro praias 
principals: Barra, Rio do Fogo, Cabo 
de Sao Roque e Caradbas. As duas 
primeiras sao ricas em relagao & pre- 
senga de bancos de algas de importan
cia economica. As algas ealedreas (Li- 
thothamnion) se encontram presentes

em quase todas as praias, mas sao 
mais exploradas em Barra e em Rio do 
Fogo. Observou-se a presenga de 
Gracilaria e Hypnea, denominadas de 
“macarrao” e “pixaim” pela popu
lagao local. Estas algas sao coletadas, 
juntamente com as calc&reas, e entre- 
gues a intermedidrios (representantes 
de firmas), que as repassam para os 
estados da Parafba e de Sao Paulo, 
onde estao as ffibricas de transfor-
magao.

Nos parrachos, linhas de recifes 
afastadas da costa, vamos encontrar 
uma flora mais rica associada a uma
fauna, servindo de abrigo, protegao e 
alimentagao para alguns. Esta fauna 6 
constitufda principalmente por orga- 
nismos bentonicos, como gastrdpode, 
molusco, poliqueta, briozo&rio, 
crustdceo e peixes, entre outros, que 
af se refugiam dos predadores.

Foram estudadas na 5rea 6 ordens, 
7 famflias, 10 generos e 221 esp^cies 
pertencentes as algas verdes, ou seja, 
as Cloroficeas; 2 ordens, 2 famflias, 5 
generos e 6 esp6cies pertencentes £ls 
marrons, ou Feoficeas; e 5 ordens, 9 
famflias, 25 generos e 35 esp6cies 
pertencentes its vermelhas, ou Rodofi- 
ceas.

Comissao Oceanogrdfica

A realizagao da Comissao Ocea- 
nogr&fica Maxaranguape I representou 
uma das atividades mais relevantes do 
projeto integrado sobre a pesca arte- 
sanal, na medida em que foi efetuada 
dentro dos propdsitos tragados pelo 
PSRM quanto ii pratica de utilizagao 
de meios flutuantes e de instrumentos 
pertencentes ao Banco de Equipamen
tos Geoffsicos (CIRM-UFF).

A expedigao foi realizada no 
perfodo de 10 a 22 de dezembro de 
1988, utilizando-se a embarcagao 
NEPREMAR I — UFPB e o sistema de 
posicionamento eletronico (Geocomp 
— UFF) com participantes (tripulantes, 
professores, laboratoristas, estagidrios 
e funcionfirios) da UFPB, UFRN, 
UFF, Marinha, Geopetro S/A e Abro- 
Ihos Mergulhos S.A.

As atividades da Oceanografia fo
ram realizadas a partir da anSlise dos 
mapas batim^tricos existentes e das 
informagoes fornecidas pelos Pescado
res, que descrevem os locals de pesca 
(cabegos, riscas, parrachos), permitin
do a expedigao, que constou de levan- 
tamentos por sonar de varredura late
ral, ecobatimetria, coleta de amostras

Esta metodologia de trabalho tem 
mostrado que o conhecimento inter- 
disciplinar 6 o ilnico meio capaz de 
viabilizar um conhecimento global so
bre a problemdtica pesqueira, al6m de 
permitir a superagao da diversidade 
dos conhecimentos especfficos, na 
medida em que as trocas de experien- 
cias, as diferentes abordagens entre os 
profissionais envolvidos e a popu
lagao permitem uma busca de saber 
integrada, que tem influenciado na 
formagao pluralista acerca da realida
de sdcio-ambiental.
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Noticias da SECIRM
Piracicaba, coordenara o Exercfcio de Me
tals Pesados. Foram identificados prelimi- 
narmente algumas Institui§6es capacitadas 
a participar desse Exercfcio, a saber:

Fundagao Universidade do Rio

avango rapido e seguro na rota que nos 
permitira trazer do mar contribuigao mais 
efetiva para o desenvolvimento da socieda- 
de brasileira.

PROGRAMA GIPME BRASIL

O Programa GIPME (Investigagao 
Mundial da Poluigao do Meio Marinho) foi 
criado pela Comissao Oceanografica Inter- 
go vernamental em 1975, com o objetivo 
principal de estabelecer uma base cientffica 
para o controle da contaminagao e poluigao 
marinha, atraves de programas de monito- 
riamento a nfvel nacional, regional e inter- 
nacional.

Grande XX reuniAo anual do pggm- Universidade Federal Fluminense
- Universidade Federal do Rio de Ja

neiro Foi realizado entre 30 de novembro e 
02 de dezembro a XX reuniao anual do 
Programa de Geologia e Geoffsica Marinha 
(PGGM). Na reuniao foram apresentados 
diversos trabalhos bem como foi efetuada 
uma retrospectiva dos 20 anos de atuagao 
do PGGM. Na oportunidade foi levada a 
termo a eleigao do novo coordenador para 
o perfodo de 1990/1991, sendo eleito por 
unanimidade o Prof9 VALDENIR VE
RONESE FURTADO, do IOUSP.

- Pontificia Universidade Catolica do 
Rio de Janeiro

- Universidade Federal da Bahia

A SECIRM constituiu, em julho de 
1988, um Grupo de Trabalho com repre- 
sentantes das principals Instituigoes brasi- 
leiras que atuam na area da qufmica analfti- 
ca, com o proposito de elaborar um pro
grama tentative para a participagao brasi
leira no Programa GIPME.

Inicialmente foi feita a identificagao de 
Instituigoes brasileiras e avaliada a capaci- 
tagao de seus laboratorios que pudessem 
servir de suporte ao programa.

Foi realizado, em 1988, com apoio fi- 
nanceiro da CIRM, o 1- Exercfcio de In- 
tercalibragao para salinidade e nutrientes 
(nitrito e nitrato) sob a coordenagao do 
Institute de Estudos do Mar Almirante 
Paulo Moreira (IEAPM). O resultado al- 
cangado foi considerado satisfatorio. Em 
1990, um 29 Exercfcio de Intercalibragao 
esta programado, incluindo a analise de 
oxigenio dissolvido e outros nutrientes.

A coordenagao dos Exercfcio de Inter
calibragao para Hidrocarbonetos de Petroleo 
e Pesticidas sera de responsabilidade do 
Institute Oceanografico da USP. A Fun- 
dagao Centro Tecnologico de Minas Gerais 
(CETEC) colaborara nos dois exerefeios, 
enquanto no de Pesticidas havera, tambem, 
a participagao da Fundagao Estadual de 
Engenharia do Meio Ambiente (FEEMA - 
RJ).

Ill - PSRM

O Presidente da Republica aprovou, 
atraves do decreto n- 98.479, de 7 de de
zembro de 1989, o III Plano Setorial para 
os Recursos do Mar (III PSRM). Esse Pla
no estabelece diretrizes e prioridades para o 
setor no perfodo 1990-1993 e, naturalmen- 
te, orientara os trabalhos da SECIRM nos 
proximos anos.

O III PSRM, fruto do minucioso tra
balho que se estendeu por mais de 8 meses, 
envolvendo especialistas e pesquisadores da 
comunidade cientffica nacional, considera 
basicamente que as prioridades e diretrizes 
estabelecidas para o setor do II PSRM con- 
tinuarao validas para o perfodo de 
1990-1993; e contempla as implicagoes da 
ratificagao da Convengao das Nagoes Uni- 
das sobre o Direito do Mar pelo Brasil.

A adesao aos principles da Con
vengao outorga ao pais alem do direito da 
soberania e exclusividade a exportagao de 
recursos do mar, que sao incorporados ao 
patrimonio nacional quando a mesma em 
vigor - encargos que certamente exigirao 
esforgos consideraveis, tais como: delimi- 
tagao da Plataforma Continental e fixagao 
dos limites das capturas permissfveis dos 
recursos vivos.

Espera-se que o III PSRM promova

SIMPOSIO BRASILEIRO DE 
AQUICULTURA

A Associagao Brasileira de Aqiiicultu- 
ra - ABRAq informa aos SR-s interessa- 
dos a realizagao do VI Simpdsio de Aqui- 
cultura, a ter lugar no Centro de Con- 
vengoes de Natal/RN, no perfodo de 12 a 
16 de Margo, tendo como tema central 
“AQUICULTURA E MEIO AMBIEN
TE”.

O objetivo deste Simposio sera discutir 
os aspectos relevantes da Aqiiicultura e sua 
relagao com o meio ambiente. A progra- 
magao preliminar consta de conferencias, 
mesas redondas, paineis, apresentagao de 
trabalhos cientfficos, cursos paralelos, bem 
como, a reahzagao de uma Feira/Mostra 
Nacional de Aqiiicultura.

Para maiores informagoes entrar em 
contato com ABRAq — Associagao Brasi
leira de Aqiiicultura, UFRN/DOL - Cx. 
1524, Praia da Mae Luiza, S/N9 - CEP 
59.000 - Natal - RN, Brasil.

O Centro de Estudos de Energia Nu
clear na Agricultura (CENA), sediada em

(EXPEDIENTE
□ DESEJO RECEBER GRATUITAMENTE O INFORMATIVO DA CIRM 
I I SOLICITO MUDAR MEU ENDREQO PARA:

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

NOME:
CARGO OU FUNQAO:
INSTITUIQAO:
ENDEREQO:
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ENVIE PARA:

Correspondencia
Secretaria da CIRM
Ministerio da Marinha - Esplanada
dos Minist6rios - 70055 - Brasilia-DFUP CEP

Impressao:
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PATRONO DA TURMA DE FORM ANDOS EM OCEANOGRAFIA DE 1989, DA UERJ

O Comandante do NOc Almirante 
Saldanha, Capitao-de-Mar-e-Guerra Lu- 
cimar Luciano de Oliveira e ex-Secreta- 
rio-Adjunto da Comissao Interministerial

para os Recursos do Mar - CIRM, foi con- 
vidado pelos alunos formandos do Curso de 
Oceanografia de 1989, da Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro para patrono da

turma.
A solenidade de colagao de grau deu

se no dia 05 de dezembro no Auditorio do 
Predio dos Alunos da UERJ.

Athridades da SECIRM
A Secretaria da CIRM participou, 

no trimestre outubro, novembro e de- 
zembro, dos seguintes eventos princi
pals:

23 a 25/10 - XIV Simposio Nacional 
de Administragao de 
Pesquisa em Ciencia e 
Tecnologia - CURITI
BA - PR.

25/10 a 02/11 - Reuniao do GT - 
Assessoramento de 
Estoques de Pei- 
xes/CCAMLR - 
Hobart, AUSTRA
LIA.

31/10 - Imcio da Operagao Antdrtica 
VIII.

06 a 17/11 - Reuniao da Comissao 
para a conservagao dos 
Recursos Vivos Antdr- 
ticos
Hobart, AUSTRALIA.

16/11 - Reuniao de Coordenagao do 
Convenio Brasil/Alemanha 
“METEOR ”/RJ.
22/11 - Reuniao do GT do Programa 
WOCE - IO/USP.
02 a 05/12 - l9 Voo de apoio da 

FAB a EACF - Op. 
Ant. VIII - (Verao).

05 a 08/12 - II Encontro de Coorde
nagao Nacional do Ge- 
renciamento Costeiro - 
JOAO PESSOA - PB.

13/12 - Reuniao sobre o XXI SCAR 
- CNPq.

20 a 23/12 - 29 Voo de apoio da 
FAB a EACF. Op. Ant. 
VIII - (Verao).

NP

06/10 - Reuniao do Programa GIP- 
ME/Brasil - IO/USP.

09 A 19/10 — XV Reuniao Consulti- 
va do Tratado da 

PARIS,Antartica 
FRANCA.

12/10 - Reuniao sobre Alternativa 
para os perfodos de Defesa 
nas pescarias do Camarao na 
costa Norte do Brasil - 
IBAMA.

17 a 19/10 - 79 Voo de Apoio da 
FAB a EACF.

CCAMLR

CIRM aprova subprojetos do PSRM para 1989.
Na 102- Sessao Ordinaria, realizada 

dia 28 de novembro, o Plenario da CIRM 
aprovou, para 1989, os seguintes subproje
tos do PSRM:
a) “Estrutura e Dinamica do Sistema LA

GOA DOS PATOS” - FURG/CECO/ 
IPH/IBIO/FUND. ZOOB/DMA - 
(Continuidade)
Valor: NCz$ 1.378.974,00

b) “Identificagao, Biologia e Cultivo da 
Tainha” - IP/SP - (Continuidade)
Valor: NCz$ 693.774,98

c) “Recuperagao do Barco CURUPIRA” 
- UFPA
Valor: NCz$ 203.926,78

d) “Cultivo de Peixes Marinhos” - UFSC 
Valor: NCz$ 700.424,32

e) “Fitoplancton em Regioes de Frentes 
Oceanograficas” - FURG
Valor: NCz$ 10.550,00

f) Bioecologia de Artemia sp” - UFRN 
Valor: NCz$ 20.392,00

g) “Operagao e Manutengao do NOc 
ATLANTICO SUL” - FURG
Valor: NCz$ 153.022,00

h) “Avaliagao Instantanea do Tamanho do 
Estoque Desovante da Sardinha e da 
Anchoita na Regiao Sudeste do Brasil”

- IO/USP (Continuidade)
Valor: NCz$ 324.878,60

i) “MUGILIDAE: Aspectos Bioecologi- 
cos e da sua Pesca Artesanal em Santa 
Catarina” - UFSC - (Continuidade) 
Valor: NCz$ 313.247,99

j) “Programa de Intercalibragao e Capaci- 
tagao em Quimica Analitica Maritima do 
GIPME” - IEAPM
Valor: NCz$ 106.793,94

1) “Cultivo de Organismos Meroplanctoni- 
cos em Laboratorio” - UFPR (Continui
dade)
Valor: NCz$ 220.170,00

ComissSo Interministerial para os Recursos do Mar
Porte Pago

DR/BSB
ISR - 47-475/86

Secretaria da CIRM

Minist6rio da Marinha - 49 Andar 
70.055 - Brasl)ia-DF

ISR - 47-392/89

MAR - RIQUEZA E CAMINHO
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