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Tj'rn cerimonia realizada em Brasilia, 
-Cmo dia 30 de maio de 1996, o 
Almirante-de-Esquadra MAURO 
CESAR RODRIGUES PEREIRA, 
Ministro da Marinha e Coordenador 
da CIRM fez o lanfamento do 
Concurso Estudantil Sobre a Antartica.

O Concurso, em ambito nacional, 
e dirigido a aluno dos l2, 2° e 32 graus 
de ensino das redes publica e 
particular, e distinguira, com premios, 
os tres primeiros colocados em cada 
nivel, alem de uma viagem a Antartica, 
num dos Voos de Apoio de Verao.

O Concurso tern como objetivos:
- Promover e divulgar o Programa 

Antartico Brasileiro.
- Estimular, no meio estudantil, o 

interesse pelo Programa, propiciando 
a expressao de ideias sobre o tema.

- Incentivar a pesquisa e o 
conhecimento da Antartica 
importancia para a humanidade.

- Aproximar, da comunidade 
estudantil, o Programa Antartico 
Brasileiro.

- Destacar e divulgar, atraves de 
premiagao, os trabalhos que melhor 
atinjam os objetivos propostos.

Os trabalhos datilografados 
espago duplo, correspondendo a uma 
redagao de uma lauda para os alunos 
do le grau e a uma dissertagao de ate 
cinco laudas para aqueles do 22 grau e 
mvel superior, deverao ser encaminha- 
dos, ate o dia 27 de agosto de 1996, a 
Universidade Federal de Santa Maria - 
Gabinete do Reitor - Concurso Estu
dantil, Campus Universitario Camobi - 
CEP: 97119-900 - Santa Maria - RS.

Esta disponivel, por meio da 
INTERNET, a "Home Page" do Con
curso Estudantil sobre a Antartica, 
atraves do enderego: 
http://www.mar.br/~secirm/secirm.html.
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XX REUNI AO 

CONSULTIVA 

DO TRATADO 

DA ANTARTICA - 

ATOM
UTRECHT
29.4.9* • IQ. 5.96

T^oi realizada, no periodo de 29/ 
Jl 04 a 10/05/96, na cidade de 

Utrecht - Holanda, a XX Reuniao 
Consultiva do Tratado da Antartica
- ATCM.

A delegagao brasileira naquela 
reuniao, constituida pelo Embai- 
xador ANTONIO AUGUSTO 
DAYRELL DE LIMA - Chefe da 
Delegafao - MRE, Contra-Almirante 
JULIO SOARES DE MOURA NETO
- Secretario da CIRM 
Conselheiro LUIZ ALBERTO 
FIGUEIREDO MACHADO MRE, 
Capitao-de-Mar-e-Guerra (RRm) 
ANTONIO JOSE TEIXEIRA - MCT 
e Dr ANTONIO CARLOS ROCHA 
CAMPOS - USP, apresentou pro- 
posta, anteriormente aprovada na 
CCAMLR XTV, de designagao da Baia 
do Almirantado como Area Antartica 
Espedalmente Gerenciada (Antarctic 
Specially Managed Area/ASMA).

A proposta da ASMA da Baia 
do Almirantado (local onde esta 
situada a Estafao Antartica 
Comandante Ferraz) foi elaborada 
em conjunto pelo Brasil e Polonia, 
e cresce de importancia pelo fato 
de ser a primeira ASMA criada na 
Antartica, demonstrando a posifao 
de vanguarda assumida pelo 
Brasil, no atendimento ao pre- 
conizado no Protocolo ao Tratado

da Antartica sobre Protefao do 
Meio Ambiente (Protocolo de 
Madrid).

O Brasil preparou sete 
documentos de informagao rela- 
cionados a itens da agenda; um 
deles, sobre o tema “Effectiveness 
of Environmental Protection 
Measures”, foi alvo de muitos elo- 
gios de diversas Delegagoes. O 
“paper” apresentou dados objetivos 
sobre cinco equipamentos insta- 
lados na FACE e que sao, realmente, 
medidas efetivas de protegao 
ambiental: manobras de oleo 
combustivel, descarga de gases dos 
grupos diesel-geradores, sistema de 
tratamento de aguas servidas e de 
esgotos, coleta e tratamento de lixo 
e extingao de incendio.

O desmonte da Base “G”, 
construgao inglesa abandonada e 
que se localizava proximo a EACF, 
foi apresentada ao Plenario da 
ATCM, pela Delegagao do Reino 
Unido, como exemplo de coope- 
ra^ao internacional e de preo- 
cupayao, por parte do Brasil, de 
“manter a Antartica limpa”.

As discussoes sobre a criagao 
do Secretariado da ATCM pouco 
progrediram na XX ATCM. Os 
aspectos organizacionais para o 
estabelecimento de um Secre

tariado continuam sendo tratados 
em um Grupo de Trabalho 
especifico. Quanto a escolha do 
pais que o sediara, o impasse entre 
Inglaterra e Argentina se manteve. 
Assim, os chefes de Delegagao 
decidiram, em conjunto, postergar 
para a XXI ATCM a discussao do 
assunto, dando a oportunidade de 
negocia^oes entre as diversas 
Partes Consultivas, no periodo 
entre as duas reunioes.

De qualquer forma, ha o 
consenso de todas as Delegates 
sobre o fato de que a inexistencia 
de um Secretariado da ATCM tern 
trazido enormes prejuizos ao 
Sistema do Tratado da Antartica.

As discussoes sobre a elabo- 
rafao de um Anexo ao Protocolo 
de Madrid, sobre a Respon- 
sabilidade das Partes (Liability 
Annex) quanto a danos causados 
ao meio ambiente antartico, 
progrediram timidamente, tendo 
sido marcada, para o 2Q semestre 
de 96, uma reuniao em Cambridge 
(Inglaterra), para a continua<jao 
dos trabalhos. De qualquer forma, 
as Partes ja aceitam que devem 
aprovar um texto, mesmo que nao 
aborde todos os aspectos 
envolvidos na questao, o qual seria 
aperfei^oado paulatinamente.

MM
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MMA APRESENTA TRABALHO SOBRE GESTAO 

INTEGRADA DOS AMBIENTES COSTEIROS E 

MARINHOS NA IV SESSAO DA CDS/ONU
Continental Brasileira; Programa Ihos “Os Impactos da Politica Ur- 
Piloto de Ciencias do Mar; Plano bana sobre a Zona Costeira”; “Os 
do Sistema Nacional de Unidades Impactos da Politica Industrial so- 
de Conservagao; Programa Nacio- bre a Zona Costeira”; “Levanta- 
nal da Biodiversidade; Programa mento e Avaliagao das Pollticas 
de Preservagao da Biodiversidade Federais de Transporte e seu Im- 
e do Valor Socio-Economico dos pacto no Uso do Solo na Regiao 
Ecossistemas de Manguezal da Costeira” e “Levantamento e Ava- 
America Tropical; Programa Naci- liagao da Politica Federal de Tu- 
onal de Gerenciamento e Admi- rismo e seu Impacto na Regiao 
nistragao Territorial; Politica Naci- Costeira”. 
onal de Ecoturismo; Programa de 
Apoio a Pesca Tradicional e Pro- pletada pelo material distribuido, 
gramas de Protegao aos Recursos proporcionou aos integrantes da

Comissao de Desenvolvimento
4 - Um estudo de caso: a Ges- Sustentavel da ONU uma boa no- 

tao Ambiental da Zona Costeira no gao sobre as iniciativas do Gover-
no brasileiro para gestao integra-

5 - Areas Protegidas e Unida- da dos seus ambientes costeiros e 
des de Conservagao Brasileiras nas marinhos, dentro da grande mol- 
Zonas Costeiras e Marinha;

6 - Gestao e Uso Sustentavel dos pela Convengao das Nagoes Uni- 
Recursos Vivos Marinhos no Bra- das sobre o Direito do Mar e o

Capitulo 17 - Protegao dos Ocea-
7 - Legislagao Ambiental Refe- nos, de todos os tipos de mares e 

rente a Gestao das Zonas Costei- das zonas costeiras e protegao, uso 
ras e Marinhas.

A apresentagao incluiu, ainda, seus recursos vivos, da Agenda 21. 
a projegao de um video de cerca Alem disso, a delegagao brasileira 
de 10 minutos sobre Gestao Inte- participou ativamente das discus- 
grada dos Ambientes Costeiros e soes sobre o assunto em pauta na 
Marinhos, especialmente produzi- IV Sessao da CDS. 
do para o evento.

Ademais, foi distribuida, aos 
participantes da IV Sessao da Co- belecimento de estrategias nacio- 
missao de Desenvolvimento Sus- nais de desenvolvimento, que in- 
tentavel, uma pasta contendo os corporem padroes sustentaveis de 
textos completos dos assuntos tra- utilizagao dos recursos naturals e 
tados na apresentagao (impresses ambientais das zonas costeiras e 
e em “diskette”), uma copia da fita marinhas, com o objetivo gferal de, 
de video, um “folder” do Progra- preservando os ecossistemas en- 
ma Nacional de Gerenciamento volvidos, melhorar a qualidade de 
Costeiro e exemplares dos traba- vida e o bem estar da populagao.

Ministerio do Meio 
Ambiente, dos Recursos 
Hidricos e da Amazonia 

Legal (MMA) apresentou, na IV 
Sessao da Comissao de Desenvol
vimento Sustentavel da ONU, que 
ocorreu na sede das Nagoes Uni- 
das, em Nova York, no periodo 
de 18 de abril a 03 de maio do 
corrente ano e cujo tema central 
foram os oceanos e zonas costei
ras (Capitulo 17 da Agenda 21), 
um trabalho denominado “O Pro
grama Brasileiro para Gestao In- 
tegrada dos Ambientes Costeiros 
e Marinhos”.

O conteudo da apresentagao do 
MMA, que contou com subsidios 
de um Grupo de Trabalho “ad 
hoc”, estabelecido no ambito da 
CIRM para preparar a posigao bra
sileira para a IV Sessao da CDS, 
foi o seguinte:

1 - Gestao Integrada das Zonas 
Costeiras e Marinha: Cooperagao 
e Coordenagao Regional e Inter- 
nacional;

2 - A Politica Brasileira para 
Gestao Integrada dos Ambientes 
Costeiros e Marinhos: Estrutura, 
Desempenho, Dificuldades;

3 - Politicas e Catalogo de Pro- 
gramas do Governo Brasileiro Re
latives a Gestao Integrada dos 
Ambientes Costeiros e Marinhos 
(Politica Nacional para os Recur
sos do Mar; Politica Maritima Na
cional; Programa Nacional de 
Gerenciamento Costeiro; Progra
ma de Avaliagao do Potencial Sus
tentavel de Recursos Vivos na 
Zona Economica Exclusiva; Plano 
de Levantamento da Plataforma

O

A apresentagao do MMA, com-

Vivos Marinhos);

Brasil;

dura juridica global, representada

sil; e

racional e desenvolvimento de

Enfim, a apresentagao brasilei
ra ratificou a necessidade de esta-
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EXPEDigAO PIONEIRAINVESTIGA OIMPACTO 

DO AUMENTO DA TEMPERATURA 

ATMOSFERICA NO GELO ANTArTICO
TT) esquisadores brasileiros, 
J4 dos pela Marinha do Brasil

apoia- 
, coor-

denaram e executaram uma “Expedi- 
9S0 Glaciologica Internacional”
Ilha Rei George, Antartica, no perfo- 
do de 25 de novembro 1995 a 18 de 
Janeiro 1996. A Expedigao, parte do 
Programa Antartico Brasileiro 
(PROANTAR), contou com a partici- 
pa^ao de 20 pessoas de seis paises (Ale- 
manha, Argentina, Brasil, Chile, Fran
ca e Russia). As tarefas de investiga- 
?ao cientifica incluiram a perfuragao e 
coleta de amostras de gelo para inves- 
tigar o impacto da atividade humana 
na composigao atmosferica global e 
estudos geofisicos sobre a estmtura e 
espessura do gelo para detectar varia- 
goes em volume e area.

A Expedifao e um marco impor- 
tante para o PROANTAR em termos 
logisticos, pois pela primeira vez rea- 
lizou-se urna expedigao brasileira 
sobre uma calota de gelo. Para a exe- 
cugao desta missao foi necessaria a 
montagem, por parte da Secretaria da 
Comissao Interministerial para os Re- 
cursos do Mar (SECIRM), de 
logistica especifica baseada no uso in
tensive de motos-de-neve (quilome- 
tragem total percorrida das motos 
5.000 Km), trends de madeira, 
vestimentas e barracas especiais. A 
opera^ao de desembarque de mate
rial e pessoal necessitou 91 voos de 
heliedpteros a partir do Navio de 
Apoio Oceanografico ARY RONGEL. 
A carga total desembarcada ultrapas- 
sou 10 toneladas e foram coletadas 
960 amostras da neve e de gelo para 
estudos ambientais. A estmtura 
logistica montada e a experiencia ad- 
quirida pelo gaipo de cientistas bra
sileiros, acampados na calota de gelo 
durante 44 dias seguidos, indicam que 
o PROANTAR esta agora apto a inici- 
ar a explora^ao dos 99,7% do conti-

avaliaqao de mudanfas ao longo dos 
proximos anos.

A expediqao tambem contou com 
a presenqa de cientistas do Observa- 
torio Nacional, UNESP, Universidade 
de Freiburg (Alemanha) e Universi
dade de Magallanes (Chile), alem de 
varies bolsistas do Conselho Nacio
nal de Desenvolvimento Cientifico e 
Tecnologico (CNPq).

O principal resultado da expedi- 
?ao foi constatar o recuo de varias 
geleiras desde os anos 50. Algumas 
dessas geleiras retrairam ate um qui- 
lometro nesde periodo. Finalmente, 
a calota de gelo da Ilha Rei George 
foi atravessada pela equipe da “Ex- 
pedifao Glaciologica Internacional”.

A “Expedigao" contou com recur- 
sos financeiros e apoio da SECIRM, 
CNPq e da propria Universidade Fe
deral do Rio Grande do SUL (UFRGS).

na

nente antartico cobertos por neve e 
gelo. A coordenagao das atividades 
esteve a cargo do Laboratorio de Pes- 
quisas Antarticas e Glaciologicas 
(LAPAG) da Universidade Federal do
Rio Grande do Sul (UFRGS, Porto Ale
gre).

JEFFERSON C. SIMOES (Labora 
torio de Pesquisas Antarticas e 
Glaciologicas, Universidade Federal Coordenagao da expedigao

do Rio Grande do Sul), MICHEL 
POURCHET

JEFFERSON CARDIA SIM6e.S (PhD., Scott Po
lar Research Institute, Cambridge)
Laboratorio de Pesquisas Antarticas e 
Glaciologicas, Institute de Geociencias, Univer
sidade Federal do Rio Grande do Sul

(Laboratoire de 
Glaciologie et Geophysique de 
PEnvironnement, Grenoble, Franga)
e ALBERTO ARISTARAEV (Laborato-

uma

Instituifoes parttcipantes

Institut fur Physische Geographic, Universitat 
Freiburg, Freiburg/Alemanha 
Instituto de Geografia, Academia Russa de Cien- 
cias, Moscou/Russia
Laboratoire de Glaciologie et Geophysique de 
1’Environnment, Grenoble/Fran^a 
Laboratorio de Estratigrafia Glaciar y Geoquimica 
de la Nieve, Mendoza/Argentina 
Laboratorio de Pesquisas Antarticas e 
Glaciologicas/UFRGS, Porto Alegre 
Centro Austral Antartico, Punta Arenas/Chile 
Observatorio Nacional (CNPq), Rio de Janeiro 
Instituto de Geociencias e Ciencias Exatas/UNESP, 
Rio Claro

rio de Nivologia e Estratigrafia Glaciar 
de Mendoza e do Instituto Antartico 
Argentine) realizaram a perfuragao e 
amostragem de um pogo de 49,7 m. 
Amostras foram coletadas para dife- 
rentes analises e possibilitarao 
construgao da historia ambiental dos 
ultimos 80-120 anos na regiao.

YURI MACHERET e MAXIM 
MOSKALEVSKY (Institute de Geo
grafia, Academia Russa de Ciencias) 
executaram o levantamento da espes
sura de gelo atraves da tecnica de 
radioecosondagem. Ou seja, um ra
dar que transmite pulsos em freqiien- 
cia transparente no gelo. Estes estu
dos permitiram a determinagao do 
volume de gelo da Ilha Rei George e

a re-

Apoio

Secretaria da Comissao Interministerial 
Recursos do Mar (SECIRM)
Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientt- 
fico e Tecnologico (CNPq)
Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS)

para os
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PROGRAMA REVIZEE CONCLUIO 

LEVANTAMENTO DO ESTADO 

DA ARTE DOS RECURSOS VIVOS 

MARINHOS DO BRASIL

VIIREUNIAO DE 
ADMINISTRADORES DE 

PROGRAMAS ANTARTICOS 
LATINO-AMERICANOS 

-VII RATAL
VII RAPAL, realizada no perio- 
do de 05 a 07/06/96, na cida- 

de de Ushuaia - Argentina, foi pre- 
cedida de Seminario sobre Meio 
Anibiente, nos dias 3 e 4, e contou 
com a participafao da delegagao 
brasileira, constituida pelo Contra- 
Almirante JULIO SOARES DE 
MOURA NETO - Secretario da 
CIRM - MM, Chefe da Delegagao, 
Capitao-de-Fragata HERZ AQUINO 
DE QUEIROZ - Coordenador do 
GO do PROANTAR - MM, Dr. AN
TONIO CARLOS ROCHA-CAM- 
POS - Coordenador do GA do 
PROANTAR e Dra CLEUZA DE 
MORAES GOMES - Suplente da 
Coordenadora do GAAM do 
PROANTAR. O Seminario enfocou 
o Meio Ambiente Antartico e sens 
Ecossistemas Dependentes e Asso- 
ciados, debateu assuntos ligados ao 
tema, sob o ponto de vista cientffi- 
co e logistico, e sugeriu a VII RAPAL 
as seguintes recomenda<joes:

- Cria^ao de uma Base de Dados 
Regional;

- Elaboragao de um Programa 
Coordenado de Analises 
Ambientais das Estagoes/ Bases 
Antarticas dos Palses Integrantes da 
RAPAL e sua Areas de Influencias;

- Aumento da Cooperagao Cien- 
tlfica Regional;

- Adogao de medidas para dimi- 
nuir o impacto produzido pelo tu- 
rismo na Area do Tratado Antartico;

- Adofao de medidas comuns 
para Avaliagao do Impacto 
Ambiental dos Programas Antarti- 
cos dos Paises Integrantes da 
RAPAL; e

- Elaboragao de um Programa 
Latino-Americano de Protegao do 
Meio Ambiente Antartico e seus 
Ecosistemas Dependentes e Asso- 
ciados.

A
Geral do Programa REVIZEE.

Os trabalhos de recuperagao dos 
dados preterites, alem de sistemati- 
zarem as informagoes ja existentes 
sobre os recursos vivos marinhos do 
Brasil, permitirao identificar as la
cunas de conhecimento, a serem 
preenchidas por dados novos, pro- 
duzidos durante as campanhas do 
REVIZEE.

Os resultados do levantamento 
do “estado da arte” servirao como re
ferenda aos estudos em andamento.

Para que se pudesse contar com 
uma base solida de conhecimento 
e evitar a duplicidade de trabalhos, 
o REVIZEE definiu, como primeiro 
passo, a elaboragao de uma slntese 
de todas as informagoes relevantes 
sobre os recursos vivos ma rinhos do 
Brasil e de seus ambientes de ocor- 
rencia. Dada a magnitude do tra- 
balho proposto e a extensao das 
fontes de informagoes consultadas, 
os produtos finals do levantamento 
do “estado da arte” apresentam um 
panorama geral da situagao. Inicia- 
se agora uma outra etapa fundamen
tal do Programa: a integragao do 
levantamento dos dados preterites 
ao trabalho corrente dos Subcomites 

(SCORES)

Programa de Avaliagao do Po 
tencial Sustentavel dos Recur

sos Vivos na Zona Economica Ex- 
clusiva - REVIZEE concluiu, recen- 
temente, sua primeira grande eta
pa, constituida pelo levantamento 
do “estado da arte” dos recursos 
vivos marinhos do Brasil.

Tal trabalho consistiu da elabora
gao de uma sintese de todas as infor
magoes ja existentes sobre o assun- 
to, com a recuperagao de dados his- 
toricos e a analise e revisao biblio- 
grafica de relatorios e trabalhos cien- 
tificos, nacionais e estrangeiros.

O levantamento dos dados prete
rites para o REVIZEE foi coordenado 
pela Fundagao de Estudos do Mar 
(FEMAR), atraves de contrato com a 
SECIRM, possibilitado por recursos 
repassados pelo Ministerio do Meio 
Ambiente, dos Recursos Hidricos e 
da Amazonia Legal (MMA).

Foram elaborados trabalhos nas 
areas de:

- Recursos Pesqueiros;
- Oceanografia Fisica;
- Oceanografia Quimica;
- Oceanografia Geologica; e
- Oceanografia Biologica.
Ademais, foi preparado um rela-

torio consolidado, com uma sinte
se das areas de conhecimento aci- 
ma citadas.

No dia 15 de maio do corrente 
ano, os produtos do levantamento 
do “estado da arte” dos recursos 
vivos marinhos do Brasil foram for- 
malmente entregues a Coordenagao

o

Regionais 
especificagao das pesquisas, fican-

e a

do a criterio dos Coordenadores dos
SCORES fazerem as escolhas perti- 
nentes, direcionando as pesquisas 
para os aspectos mais importantes 
na sua area de atuagao.
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ANALISE DO IMPACTO t-
antArticas

1.0. AVALIA^Ao DO IMPACTO 
AMBIENTAL

de procedimento interno para a 
Estafao Antartica “Comandante Ferraz”
norma dos com o lixo e a importancia do

gerenciamento dos resfduos, fatores 
. , (EACF), intitulada “Protegao ao Meio determinantes para a preservacao do

a) Consciente da necessidade de Ambiente” e que estabelece, nao so os meio ambiente antartico. 
garantir uma maior protegao ao meio procedimentos a serem cumpridos pe- 
ambiente antartico

3) Plano de contingencia para 
gencias e acidentes.

emer-
e aos ecossistemas los integrantes da Estagao e pelos visi-

dependentes, a Comissao Intermi- tantes, bem como as responsabilidades No sentido de atender a resolugao 
mstenal para os Recursos do Mar (CIRM) decorrentes, abrangendo, entre outros, da ATCM, para que cada Parte Consul-
cnou, em 02 de agosto de 1994, o Gru- os seguintes aspectos: adequada dispo- tiva do Tratado da Antartica elaborasse 
po de Avaliagao Ambiental (GAAm) do sigao final de resfduos 
Programa Antartico

e materiais es- seu Plano de Contingencia para conter
Brasileiro tranhos ao ambiente antartico; tratamen- derramamentos de oleo, 

desempenho de to, separagao e destinagao final do lixo
o PROANTAR 

confeccionou, em 1994, o Plano de
(PROANTAR) que, no
suas funfoes de assessoramento a CIRM, produaido pa EACF; .ratampmo e Contingencia pan, Denamamentoa de 
constitui a insiancia adequada a aplica- desnnapao final de restos de combusti- Oleo na Estacao Antdrtica ■Comandan- 
gao dos procedimentos de avaliagao e veis e lubrificantes; e instrugoes especf- 
monitoramento ambiental preconizados ficas de limpeza da area circunvizinha 
no Protocolo ao Tratado da Antartica a EACF, procedimento denominado de 
sobre Protegao do Meio Ambiente (Pro-

te Ferraz” (EACF).
Para a confecgao do piano, foram 

realizadas consultas tecnicas a institui- 
Operagao Pente Fino , que visa a reti- goes detentoras de conhecimentos no 

rada de todos os detritos estranhostocolo de Madri).
ao tema, como o Institute Oceanografico 

partici- da Universidade de Sao Paulo (IO-USP)b) Dentro das atividades que Ihe meio ambiente antartico, 
competem, o GAAm elaborou, em fe-

com a
pagao de todos os integrantes da EACF, 

vereiro de 1996, a versao preliminar quais sejam cientistas e equipe de apoio. 
do “GUIA PARA AVALIAGAO DE IMPAC
TO AMBIENTAL PARA PROJETOS E 
ATIVIDADES NA ANTARTICA”.

e a empresa Petroleo Brasileiro S.A 
(PETROBRAS).

Embora o oleo combustfvel usado2) Promogao da educagao ambiental 
e treinamento de pessoal envolvido em 
atividades na Antartica.

na EACF (gas oil attic) seja muito 
nos poluente que o petroleo cru, foram

me-

Objetivando a familiarizagao dos observadas as normas para o manuseio 
participantes em Operagoes Antarticas, desse oleo, assegurando um maior fa- 
com a utilizagao dos diversos meios de tor de seguranga. 
transporte e equipamentos especiais 

a) Atengao especial devera ser dada disponfveis na Antartica, bem como 
na tentativa de conter, ou fazer a lim-

2.0. MEDIDAS PREVENTTVAS E MEDI- 
DAS DE CONTENCAO

Em 1993, foi iniciada a formagao de 
recursos humanos, com a participagao 
de um integrante do PROANTAR no

com
as normas de procedimentos basicos 
para a sobrevivencia, primeirospeza de um impacto ambiental, pois 

essa agao podera trazer, como conse-
curso de “Tecnicas de Contengao e Re-

...... , e seguranf'a individual e das insta- colhimento de Oleo Derramado
quencta, um impacto de maior intensi- lagoes, e conduzido um programa de Corpos d’Agua", realizado pela 
c ade. As consequencias das medidas preparagao do pessoal conhecido como PETROBRAS. Consta, ainda do plane- 
de contengao e agoes de limpeza vao Treinamento Pre-Antartico (TPA). jamento de preparagao do pessoal que
cepender de vanos fatores, tais como: O TPA promove uma maior compora o Grupo de Apoio da EACF
a sensibilidade do meio ambiente; a integragao entre os militares voluntari- que o future Chefe da Estagao realize o 
epoca do ano; o tempo; as medidas usa- 
das; a natureza e o impacto das ativida
des.

socor-
ros em

os para compor o Grupo de Apoio da referido curso. 
EACF e os pesquisadores que irao de- 
senvolver trabalhos cientificos

4) Aquisigao de equipamento ade- 
An- quado para pronto uso e material para 

caso de emergencia ou acidente.
na

b) No ambito do PROANTAR, 
guintes medidas gerais sao usadas:

1) Padronizagao de procedimentos 
para evitar impacto ambiental.

as se- tartica.
Alem disso, o TPA fornece conheci- 

mento basico sobre a Antartica
Para a implementagao do Plano de 

Contingencia para Derramamentos de 
cuidados para a protegao ao meio am- oleo, foram adquiridos 

om o proposito de despertar e pre- biente antartico e aos ecossistemas de- materiais para a EACF:
a mentahdade de protegao pendentes e associados, segundo o con- - 10 barreiras ALPINA SEAFENCE 14 

ambiental, preocupagao permanente de tido no Protocolo de Madri. PU-EX, com dois adaptadores flutuan-
toda comunidade antartica, existe uma No TPA, sao enfatizados os cuida- tes para reboque, em segoes de 15

e os

os seguintes

servar
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metros, utilizadas para center derrama- tagoes de coleta para agua do 
mentos no mar ou que ocorrerem em 
terra e migrarem para o mar;

primeira fase, realizada no periodo de 
do as coletas repetidas por oito vezes 08/12/95 a 23/01/96, e a segunda, rea-
durante o periodo. Desse modo, foram lizada no periodo de 29/01 a 04/03/96.

- 450 metros de barreiras absorven- coletadas sessenta e quatro amostras de 
tes modelo SPILLSORB B-8, utilizadas agua, com o objetivo de monitorar e 
para comer pequenos derramamentos observar as possiveis variagoes 
no mar, derramamentos dentro dos

mar, sen-

Na primeira fase, foram feitas cole
tas de ar, chuva, neve, gelo, solo, 
go e liquen. Todas as amostras coletadas 
neste periodo e durante a derrota do

mus-
em seus

niveis durante o verao, onde as ativida-
modulos e derramamentos sobre a bal- des humanas sao mais intensas. 
sa de dleo; e

Alem Navio de Apoio Oceanografico (NApOc) 
disso, foram coletadas seis amostras de “Ary Rongel” foram processadas no 

- 500 metros de manta absorvedora agua em outro ponto para avaliaqao da modulo de qulmica da EACF. 
modelo SPILLSORBS, utilizada para ab- precisao da metodologia utilizada, as- 
sorver oleo derramado contido dentro Dando continuidade a amostragem 

realizada na la fase, foi dado imcio a 2a 
fase, com a coleta de dez amostras de

sim como para controle de qualidade 
barreira ab- dessas determinagoes.da barreira ALPINA ou na

sorvente, oleo derramado dentro dos Os maiores valores foram encontra- ar e tres de agua de chuva, utilizando- 
dos nas proximidades da EACF (Brasil) se os equipamentos ja instalados proxi- 
e da Estagao “Henryk Arctowski” mo a Base “G” (antiga base inglesa), 
(Polonia). A variagao durante o perio- hoje desmontada, e a Punta Plaza, 
do indicou um decrescimo nesses pon- pectivamente. 
tos, onde foi evidenciada maior conta-

modulos e sobre a balsa de oleo, pe
quenos derramamentos e auxiliar na lim- 
peza de oleo derramado.

res-

3.0. ATIVIDADES CIENTfFICAS BRA- Para o estudo da ocorrencia e 
bioacumulagao dos compostos organo- 

Ate o memento, as aguas, sedimen- dorados na cadeia trofica antartica, fo- 
tos e biota da Baia do Almirantado nao

SILEIRAS UGADAS AO MONITO- minagao 
RAMENTO AMBIENTAL

ram analizadas amostras de krill 
. „ . apresentam niveis significativos de po- (Euphasiasuperba), gordura de pinguim

sets e Biogemcos no Ambiente Antarti- luigao por petroleo e derivados. iPygoscelis papua) e gordura de foca
co Mannho da Baia do Almirantado. A identificagao individual dos com- (Leptonychots weddelli) coletadas

Esse projeto vem se desenvolvendo, postos demonstrou uma forte contribui- Bala do Amirantado Ilha Rei George 
desde 1989, e tern como principals ob- gao de hidrocarbonetos biogenicos de A presenga clos pesticidas 
jetivos: o estudo dos niveis de linha de origem fitoplanctonica e de bacterias, noclorados HCB e DDTs, bem 
base dos hidrocarbonetos biogenicos ou como um padrao de distribuigao para a de bifenilos policlorados (PCBs) foi 
de petroleo na agua do mar, sedimen- maioria das estagoes. Centre os observada em todos os organismos es- 
tos e biota da Baia do Almirantado, o hidrocarbonetos do petroleo houve uma tudados. Os menores niveis foram en- 
estuclo da degradagao do petroleo e predominancia de compostos aromati- contrados em krill, 1,1 ng/g (HCB) 0 5 
envados nas condigoes climaticas da cos alquilados, que e uma caracteristica ng/g (DDTs) e 10,5 ng/g (PCBs)' A

de introdugao direta de oleo ou deriva- conscrigao e o fator de bioacumulagao 
grama de momtoramento dos dos e nao da combustao incompleta dos destes poluentes aumentaram em pin- 
hidrocarbonetos na Baia do Almiranta- mesmos. gains e focaS) os quais sao predad;res

a) Niveis de Hidrocarbonetos Fos-

na

orga- 
como a

regiao e o estabelecimento de um pro-

do. b) Organoclorados no Ambiente do krill.
Este projeto apresentou trabalhos em Antartico Marinho A ordem de bioacumulagao 

ganismos antarticos foi DDTs > PCBs >
nos or-congressos brasileiros, sendo um deles 

apresentado no Marine Pollution 
Bulletin (U.K.).

Este projeto tern como objetivo es- 
tudar a distribuigao e mobilizagao dos HCB.
organoclorados na atmosfera marinha Este projeto resultou em comunica- 

Durante o trabalho de campo desen- dos Oceanos Antartico e Atlantico Sul e goes em congresso e num trabalho 
volvido no ultimo verao (1995/96), fo- a ocorrencia de organoclorados na at- ja publicado no volume n° 2 da revista 
ram eitas coletas de agua para a anali- mosfera, agua do mar e agua da chuva Pesquisa Antartica Brasileira, da Acade- 
se de hidrocarbonetos do petroleo da Bala do Amirantado, Ilha Rei George mia Brasileira de Ciencia R.R. Brasil 
disperses e/ou dissolvidos na agua do e Peninsula Antartica. (Pesq. antart. bras. 2: 1-6) e outro en-
mar. Com base nos resultados de anos Durante a Operagao Antartica XIV, viado ao Marine Pollution Bulletin

o projeto foi dividido em duas fases: a (U.K.).anteriores, foram estabelecidas oito es-
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O KRILL DA ANTARTICA 

E SEU APROVEITAMENTO
periodo de inverno, o krill e tambem 
capaz de “raspar” e consumir as algas 
que ficam aprisionadas no gelo do mar.

Devido a sua abundancia, muitos 
paises tem demonstrado interesse em 
explorar comercialmente o krill, sendo 
que a Russia, Alemanha, Japao e Polonia 
sao os pioneiros na pesquisa desse crus- 
taceo como fonte de alimento. Existem 
inclusive, ha mais de 15 anos, alguns 
enlatados ^ base de krill, como o 
"Ocean" da Russia. As estimativas da 
quantidade de krill disponivel para a 
pesca sao promissoras, como veremos 
mais adiante. Os conhecimentos sobre o 
krill vem se aprofundando de ano para 
ano, mas a exploragao de seus estoques 
ainda esbarra em uma serie de proble- 
mas e, para que esta seja feita de manei- 
ra proveitosa, e absolutamente necessa- 
rio que seja realizada de maneira ade- 
quada. Em primeiro lugar, devemos con- 
siderar que, por ser o krill um dos princi
pals elos da cadeia alimentar antartica, 
qualquer alteragao que o homem venha 
a causar nesse equilibrio poderia ocasio- 
nar um desastre ecologico.

O estudo do papel ecologico do 
krill nos mares antarticos, bem como 
estimativas corretas de sua biomassa sSo 
trabalhos prioritarios, antes de qualquer 
exploragao comercial intensiva. Entre- 
tanto, os dados existentes sobre os es
toques de krill e do quanto se poderia 
pescar, sem prejudicar as populates, 
ainda deixam muito a desejar e estao 
longe de serem definitives. As estima
tivas da quantidade de krill existente 
nos mares antarticos variam de 125 mi- 
Ihoes de toneladas a 6 bilboes de tone- 
ladas. Essa ultima cifra e considerada, 
atualmente, como exageradamente su- 
perestimada. Atualmente, as estimativas 
de estoque mais aceitas variam de 200 
a 600 milhoes de toneladas. Tambem 
sao bastante variaveis os calculos das 
quantidades que poderiam ser pesca- 
das, indo de 30 a 200 milhoes de tone
ladas anuais. Para efeito de compara- 
fao, salientamos que sao capturados, 
anualmente, cerca de 100 milhoes de 
toneladas de pescado, incluindo todas

realidade, o krill e um crustaceo da or- 
dem Euphausiacea, semelhante a um 
pequeno camarao. Nos mares antarti
cos ocorrem sete especies diferentes 
desse tipo de crustaceo sendo que a 
mais abundante delas, a Euphausia 
superba, vem chamando a atengao do 
mundo todo como uma possivel fonte 
de alimento para o homem. Esse ani
mal, denominado popularmente de "krill 
da antartica", e a especie da famllia que 
atinge os maiores tamanhos podendo 
chegar a 6 cm de comprimento e a l,2g 
de peso. Vive nos primeiros 100m da 
coluna da agua, formando grandes car- 
dumes de ate 6km de extensao. Os car- 
dumes podem ser tao densos a ponto 
de alterarem a coloragao da agua. Ape- 
sar de poderem nadar ativamente, a dis- 
tribuigao dos cardumes esta associada 
com o movimento das aguas dos mares 
austrais. Por isso, o krill nao ocorre 
homogeneamente ao longo de toda sua 
area de distribuigao, mas sim em man- 
chas ou “patches", cujas maiores con- 
centragoes estao localizadas no setor do 
Atlantico Sul, nunca ultrapassando os 
limites da convergencia antartica.

O krill desova uma ou duas vezes 
ao ano e libera cerca de 2000 a 3000 
ovos por vez. A epoca de desova e de 
novembro a abril, nos meses mais quen- 
tes do verao. Ainda nao se sabe ao 
certo quantos anos o krill pode viver 
na natureza, mas as pesquisas realiza- 
das em laboratorio indicam que ele 
pode atingir ate os 7 anos de idade, o 
que e bastante para um crustaceo tao 
pequeno. O krill esta muito bem adap- 
tado as condigoes locais, tanto de tem- 
peratura quanto em relagao a variabili- 
dade no alimento disponivel durante o 
ano. No inverno, a produgao primaria 
decresce muito devido, principalmen- 
te, a falta de luz e a formagao do gelo 
na superficie. O krill, entretanto, ape- 
sar de preferir se alimentar do 
fitoplancton, esta tambem adaptado para 
aproveitar uma boa diversidade de itens 
alimentares, incluindo seus ovos e lar- 
vas, outros organismos pequenos do 
zooplancton e ate detritos. Durante o

Antartica e um continente com 
cerca de 14 milhoes de Km2, 
98% dos quais sao permanente- 

mente cobertos por uma camada de gelo 
de 2.400 m de espessura, em media. 
Esse gelo representa em torno de 85% 
de toda a agua doce do planeta. No 
interior do continente foram registradas 
temperaturas do ar de ate cerca de - 
902C na estagao russa de Vostok. Essas 
caracteristicas fazem da Antartica o con-

A

tinente mais inospito da Terra. O conti
nente antartico e muito pobre em vida 
terrestre: somente alguns liquens, bac- 
terias, acaros e insetos sem asas conse- 
guem suportar um clima tao rigoroso. 
Por outro lado, o Oceano Antartico, que 
circunda o continente, e bastante rico e 
produtivo, devido ao padrao de circu- 
lagao das aguas, que trazem nutrientes 
para a superficie, e ao regime de luz 
quase permanente durante o verao. 
Esses sao os dois principais fatores que 
permitem o crescimento do fitoplancton, 
ou seja, dos pequenos vegetais mari- 
nhos microscopicos que flutuam nas 
camadas superficiais da coluna d’agua. 
O fitoplancton e o principal responsa- 
vel pela produgao vegetal, tambem cha- 
mada de produgao primaria, que ocor- 

A produgao primaria dosre no mar. 
mares antarticos e muito grande nos 
meses de verao. A alta produgao vege
tal sustenta, entao, uma rica comunida-
de de animais marinhos que, por sua 
vez, atraem diversas especies de aves 
(como as gaivotas, esternas, pinguins) 
e de mamiferos (como as focas, leoes 
marinhos, elefantes marinhos) que pro- 
curam as praias durante o verao para se 
reproduzirem, alimentando-se no mar.

Um dos principais elos de ligagao 
entre a produgao primaria e o mundo 
animal e um crustaceo, que se alimenta 
do fitoplancton, conhecido como krill. 
Esse animalzinho e tao abundante que 
constitui a base alimentar da maioria dos 
animais maiores, incluindo as baleias. 
E inclusive dai que vem o seu nome 
popular; krill e uma palavra de origem 
norueguesa, que significa conteudo es- 
tomacal de baleias ou "peixinho". Em
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as especies, nas aguas de todo o mun- e dos ossos, tomando-os frageis e que- 
do, somando-se mares e agua doce. bradifos. Alem disso, o fluor, quando 
Mesmo a estimativa minima de captu- alem das concentragoes naturais inter
ra do krill demonstra o potencial de 
riqueza, que esse recurso representa- 
ria para a humanidade. Aqueles que 
se preocupam com o equilibrio do 
ecossistema antartico propuseram que, 
por hora, poderiam ser pescadas so- 
mente 5 milhoes de toneladas anuais, 
como medida de seguranga, ate que 
dados mais precisos e confiaveis se- 
jam obtidos. No memento, ainda nao 
ha necessidade de preocupagao, ja que 
a pesca do krill tem variado nos ulti- , ...
mos anos de 400.000 a 80.000 tonela- desenvolvidos- Maquinas para esse fim 
das anuais, muito aquem, portanto, das f 6X1Stem> maS’ Como ° Processo « re- 
possibilidades oferecidas pela especie. atlvamente custoso, o produto final se

O krill e tambem um alimento t0ma muit° caro Para suPrir as neces- .
saboroso, rico em protemas e vitami- Sldades alinlentares de populagoes ca- tlco- ecolo8lco e tecnologico. As pes- 
nas, principalmente A e B. Entretanto rentes' Processos qumiicos, para a reti- quisas encontram-se em franco anda- 
existe um problema que impede que rada do fldor- inofensivos ao homem, mento e sua cont|nuidade e pnmordial
o krill seja consumido em larga escala. v6m sendo “tudados, inclusive no Bra- Para 3 exPlora?ao e preservagao dessa
O conteudo de fluor na carapaca des- siL Com um procedimento desta natu- °nte Promissora de nqueza, cuja cap- 
ses animais e muito elevado, sendo pre- reza’ ° prl11 Poderia ser desfluorinizado, caso seja eita em larga escala, deve
judicial se ingerido em quantidades armazenado e processado em terra, ° 6 ®Cer cntenos ngorosos, para nao
muito grandes. Em pequenas concen- reduzlndo os custos para sua comer- JJ!111 1Car °, ecoss,stema mannho 
tragoes, o fluor e necessario para o ho- cializagao. Diversos produtos de . ePen e’ein §rande Parte,
mem. No entanto, quando em exces- kri11 e receitas para seu prepare ja sao ° ” para S£U Perfeito equilibrio.
so, o fluor compete com o calcio nos comuns em paises como a Polonia e o
processos de regeneragao dos dentes Jap5o.

Notamos, portanto, que o krill tem 
potencial extremamente alto, para 

servir como alternativa alimentar
um

para
as necessidades de proteinas e vitami- 

prejudicando o bom funcionamento do nas do ser humano. Os problemas 
organismo. No krill, o fluor concentra-

fere em alguns processos metabolicos,

tecnologicos e ecologicos para sua ple
na utilizagao nao sao dificeis de resol
ver, desde que encarados com serieda- 
de e desde que as normas estabelecidas 
pelos pesquisadores do mundo todo

se na carapaga do animal vivo, mas, 
quando esse e pescado e armazenado, 
o fluor passa da carapaga para 
em relativamente poucas floras, dificul- 
tando sua eliminagao. Para impedir esse sejam respeitadas. O Brasil, incluindo 
fenomeno, e possfvel descascar 
cessar o krill ainda a bordo em navios participando ativamente das pesquisas 
fabricas, bastante comuns em paises do ecossistema marinho antartico, des

de o inicio de suas expedigoes, em 
1982/1983 e vem tambem contribuin- 
do significativamente para o conheci- 
mento do krill do ponto de vista gene-

a carne

o Institute Oceanografico da USP,e pro- vem

an-

'PHAN VANNGAN, VICENTE GOMES, MARIA 
jos£dea. C. R. PASSOSE EDISON BARBIERI.
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA 

OPERACAO ANTARTICA XIV
A Operafao Antartica XTV, iniciada no dia 

jfXOy de novembro de 1995, com a saida do 
Navio de Apoio Oceanografico (NApOc) “Ary 
Rongel” do Rio de Janeiro, com destine I An
tartica, devera encerrar-se em novembro de 
1996, e conta com a participayao da Fonja Ae- 

Brasileira (FAB), realizando sete voos de 
apoio com aeronaves C-130, sendo que qua- 
tro no verao e tres no invemo (20/05, 22/07 e 
07/10), possibilitando a troca de pesquisado- 
res e o apoio logistico Si Estate Antartica “Co- 
mandante Ferraz” (EACF). Para a realizagao 
desses voos, tern sido de fundamental impor- 
tancia o apoio prestado pela Forya Aerea Chi- 
lena, tanto em Punta Arenas, quanto na Base 
“Presidente Eduardo Frei

Alem de realizar o apoio logistico da EACF, 
o NApOc “Ary Rongel” apoiou projetos cienti- 
ficos nas Ilhas Elefante, Orcadas do Sul,
Deception, Joinville e Livingston, e visitou os 
pottos de Punta Arenas (Chile), Ushuaia (Ar
gentina) e Mar del Plata (Aigentina), tendo 
deixado a Antartica no dia 14 de mar?o e che- 
gado ao Rio de Janeiro no dia 30 de mar?o, 
encerrando sua participafSo na Opera^ao 
Antartica XIV, perfazendo uma comissao de Metamorfismo do Complexo Metamorfico de

Scotia.

rea

- Apoio de transporte de pessoal aos Pro- 
gramas Antarticos da Russia, do Uruguai e a 
Fonja Aerea Chilena, entre Punta Arenas e a 
Base “Presidente Eduardo Frei”, no 52 voo de 
Apoio da FAB (20 a 24 de maio de 96).

EQUIPAMENTOS E SISTEMASINSTALADOS 
NA EACF NO PERIODO 1995/96

No Acampamento Ilhas Orcadas do Sul 
- Estudo da Deforma^ao e do

144 dias.
A Operaijao Antartica XIV marcou o tdr- 

mino do revezamento dos grupos de apoio 
da EACF (verao e invemo) e, a partir de mar- 
go de 1996, a Estagao passou a ser operada Ilha Rei George, 
por um Grupo-Base unico, que la permane- ClfiNCIAS DA ATMOSFERA (5 projetos)
cera por um periodo de doze (12) meses Na Estagao Antartica “Comandante Ferraz
ininterruptos. - Meteorologia na Estagao Antartica “Co-

Nessa Operagao, estao sendo conduzidos mandante Ferraz”, Aerossois e Radioatividade
na Atmosfera Antartica, Propagagao de FK- 
VLF na Baixa lonosfera, Gases Minoritarios na 
Antartica, Investigagao Geomagnetica na An-

No Acampamento Peninsula Fildes 
- Balango de Massas, Morfologia, Dinami- 

ca e Glacioquimica da Cobertura de Gelo da

Procurando se adequar cada vez mais as 
normas de protegao ambiental preconizadas 
pelo Protocolo de Madri, o PROANTAR provi- 
denciou a instalagao na EACF de novos equi- 
pamentos, como tambem a substituigao dos 
tanques de armazenamento de oleo combus- 
tivel e a substituigao do sistema de aguas ser- 
vidas. Para a execugao das obras de 
infraestmtura na EACF, o PROANTAR contou 

apoio de engenheiros e tecnicos do 
Arsenal da Marinha do Rio de Janeiro (AMRJ) 
trabalhando, tanto no verao, quanto no inver-

dezessete projetos cientificos, envolvendo 
aproximadamente 110 pesquisadores direta- 
mente nos trabalhos conduzidos na Antartica, 
nas seguintes areas de pesquisa do Programa 
Antartico Brasileiro (PROANTAR):

ClfiNCIAS DA VIDA (9 projetos)
Na Estagao Antartica “ Comandante Ferraz" Massas, Morfologia, Dinamica e Glacioquimica 
- Estudo Ecofisiologico do Krill e Antipodas da Cobertura de Gelo da Ilha Rei George”. O

na Baia do Almirantado, Niveis de Hidro- projeto contou com a participagao de vinte e
carbonetos Fosseis e Biogenicos no Ambiente seis pesquisadores de seis paises: Alemanha 
Marinho na Baia do Almirantado, Comporta- (1), Argentina (1), Brasil (21), Chile (1), Fran- 
mento Bioquimico e Fisiologico de Organis- 
mos Antarticos, Organoclorados no Ambiente 
Marinho Antartico, Impacto Ambiental em 
Pebces Antarticos e Comportamento Alimen-

Estrategia e Estruturas, Histofrsiologia da cooperagoes, apesar de pequenas, podemos
ressaltar:

- No projeto “Dinamica Espacial de Otga- 
nismos Planctonicos e Processes Biologicos no 
Ecossistema Oceanico do Adantico Sul Oci-

tartica.
Dentro do espirito de cooperagao inter- 

nacional, cabe destacar o projeto “Balango de
com o

no.
Sistema para produgao de energia eolica - 

visando a produgao de energia com reduzido 
impacto ambiental, foi adquirido um sistema 
que sera composto, basicamente, por uma tur- 
bina com sua respectiva torre e baterias sela- 
das de 12 V/54 A-h, fabricadas no Brasil. Essa 
conftguragao experimental suprira as necessi- 
dades energeticas de um modulo para pes
quisa e entrara em funcionamento no proxi
mo verao.

Tanques de armazenamento de oleo com- 
bustivel - com o proposito de reduzir os ris- 
cos de poluigao por vazamento, foi iniciada, 
no verao de 1993/94, a substituigao dos tan
ques de combustrvel por tanques de paredes 
duplas. Pretende-se que, ate 1997, os tan
ques de oleo combustrvel sejam de paredes 
duplas.

ga (1) e Russia (1).
Alem disso, o PROANTAR contribuiu com 

outros programas na Antartica, estabelecendo 
cooperagoes logisticas e cientificas. Nessas

tar:
Resposta Inflamatoria de Peixes Antarticos.

No NApOc “ Ary Rongel “
Dinamica Espacial de Organismos 

Planctonicos e Processes Biologicos no 
Ecossistema Oceanico do Adantico Sul Oci- dental”, trabalharam dois pesquisadores argen- 
dental e Desenvolvimentos de Algorftmos Bio- tinos;
6ticos Regionais para o Oceano Adantico Sul 
e Aguas Antarticas.

No Acampamento Ilha Decepgao
- Flora das Shetlands do Sul, Antartica.
ClENCIAS DA TERRA (3 projetos)
Nos Acampamentos “ Three Sister Point “

e “ Vaureal Peak”
- Sedimentagao Glacial Terciaria na Ilha 

Rei George.

- Apoio ao Programa Antartico da Bulgaria, 
transportando dois pesquisadores do Rio de 
Janeiro ate a Base “Sao Clemente”, na Ilha 
Livingston e, posteriormente, transportando 
quatro pesquisadores daquela Base ate a ci- 
dade de Ushuaia;

- A utilizagao do Refugio “Emilio Goeldi”, 
na Ilha Elefante, pelo Programa Antartico Ar-

Sistema de aguas servidas - foi revisto no 
verao de 1995/96, funcionando, no momento, 
separando as aguas negras, oriundas de sani-gentino; e
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tarios, das demais aguas cinzentas, oriundas 
de chuveiros e lavatorios.

Sistema de aquecimento - para possibilitar 
a redufao no consume de eneigia eletrica e 
diminuir os riscos de incendio, sera instalado, 
a partir de julho de 19%, um sistema de aque
cimento por radiaeao, que sera composto, ba- 
sicamente, por um modulo central de calefa- 
fao, redes de agua e radiadores de calor.

Sistema de detec^ao de incendio - o novo-] 
sistema de deteefao de incendio da EACF sera 
automatico e consistira de 106 detectores de 
fumafa do tipo otico e 16 detectores do tipo 
termovelocimetricos (temperatura), distribui- 
dos pela EACF e pelos diversos modules de 
pesquisa proximos a ala central.

Instala^ao da INTERNET na EACF - em 
janeiro de 19%, foi levado, a EACF, um siste
ma que introduz a E-MAIL da INTERNET nas 
estafoes que nao possuem condifoes de rea- 
lizar ligafoes diretas a INTERNET, por falta de 
linhas flsicas, e que se utiliza de um satelite 
para Radio Amadores da serie OSCAR (Orbiting 
Satelite Carring Amateur Radio).

Mini-transmissores remotos (MTR) - Para 
minimizar o problema de acompanhamento 
das condifoes das equipes de campo do 
PROANTAR, foi instalado, na EACF (DEZ/94) 
e no NApOc “Ary Rongel” (NOV/95), um sis
tema de recep^ao de codigos, que recebe si- 
nais enviados por minitransmissores remotos 
(MTR) atraves de satelites de orbita baixa (se
rie NOAA - sistema ARGOS), pennitindo acom
panhamento continuo das equipes.

/'"''om o objetivo de promover e di- 
vulgar o Programa Antartico Bra-

com o apoio das diversas institui- 
foes onde ocorrem, como colegi- 
os, universidades, sociedades cien- 
tificas, prefeituras, etc.

Ja foram realizadas duas exposi- 
<joes em Santa Maria (RS), uma em 
Passo Fundo (RS), uma em Sao 
Pedro do Sul (RS), uma em Pelotas 
(RS), tres em Brasilia (DF), uma em 
Angra dos Reis (RJ), uma em Vito
ria (ES) e uma em Florianopolis 
(SC), contando com cerca de 50.000 
visitantes.

Tais exposigoes passarao a inte- 
grar as Reunioes Anuais e Especiais 
da Sociedade Brasileira para o Pro- 
gresso da Ciencia (SBPC). Estao pre
vistas, ainda para o ano de 1996, a 
participagao da Exposigao na 48a 
Reuniao Anual, “Ciencia para o Pro- 
gresso da Sociedade Brasileira”, a 
realizar-se de 7 a 12 de julho de 1996, 
no Campus da Pontificia Universida- 
de Catolica de Sao Paulo (SP) e na 4a 
Reuniao Especial, “Semi-Arido”, a re
alizar-se de 24 a 28 de novembro, no 
Campus da Universidade Estadual de 
Feira de Santana (BA).

Para realizar este trabalho, alem 
de diversos professores do Depar- 
tamento de Fisica, conta-se com o 
apoio de dois alunos com bolsas de 
extensao, fornecidas pela Pro-Rei- 
toria de Extensao e pela Diregao do 
Centro de Ciencias Naturals e Exa- 
tas, e de dois alunos com bolsas de 
estagio academico, fornecidas pela 
Pro-Reitoria de Assuntos Estudantis 
da UFSM.

sileiro a estudantes de todos os ni- 
veis de escolaridade, professores, 
pesquisadores, autoridades e publi
co em geral, foi organizada uma ex- 
posigao, com caracteristica itinerante, 
sobre a Antartica.

Possui cerca de 100 paineis (fo- 
tografias, posteres, cartoes-postais, 
mapas, imagens de satelites, selos, 
“patches”, adesivos, azulejos come- 
morativos, artigos cientificos e de 
divulgagao), roupas para neve, 
amostras de vegetais inferiores (li- 
quens e musgos), amostras de ro- 
chas, exemplares da fauna marinha, 
livros e lembrangas diversas.

Paralelamente as exposigoes, es
tao disponiveis ao publico os livros 
“Operagao Antartica X - Uma Expe- 
riencia Vivenciada”, edigao conjun- 
ta da Universidade Federal de Santa 
Maria (UFSM) e do Instituto Nacio- 
nal de Pesquisas Espaciais (INPE) e 
"O Brasil na Antartica na Opiniao do 
Jovem Estudante”, edigao conjunta 
da UFSM e da Secretaria da Comis- 
sao Interministerial para os Recur- 
sos do Mar (SECIRM). Outras publi- 
cagoes estao sendo gradativamente 
incorporadas a exposigao, a medida 
que vao sendo editadas. Realizam- 
se, ainda, sessoes de video e sao mi- 
nistrados minicursos e proferidas 
conferencias e palestras - cerca de 
100 nos ultimos tres anos.

Estas exposigoes sao promovidas 
pela UFSM e pela SECIRM e contam

HlDRtXIRAFIA E CARTOGRAFIA

O Brasil participa do Grupo Pennanente 
de Cooperajao na Antartica (PWGCA), com o 
proposito de contribuir para o esforfo inter- 
nacional, no sentido de prover maior segu- 
ranga e eficiencia as operagoes levadas a efei- 
to pelos navios que demandam a Antartica. 
Para tanto, a Diretoria de Hidrografia e Nave- 
gagao-DHN (Marinha do Brasil), em seus le- 
vantamentos, iniciados em 1982, tern procura- 
do compatibilizar as necessidades loglsticas do 
PROANTAR com as identificadas pelo PWGCA.

Como parte do Projeto de Levantamento 
Hidrografico da DHN, foi realizado, durante a 
fase de verao 1995/96, o levantamento 
hidrografico das proximidades da Ilha Elefan- 
te, que tera prosseguimento na proxima cam- 
panha de verao 19%/97.
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N OTIC IAS DA SECIRM
e Atualizagao do Plano Nacional de 
Gerenciamento Costeiro", foram 
abordados importantes temas liga- 
dos a protecao e gestao das zonas 
costeiras do Brasil.

O Evento contou com a presen- 
<ja do Secretario da CIRM, Contra- 
Almirante JULIO SOARES DE 
MOURA NETO, que, na oportuni- 
dade, proferiu palestra na Universi- 
dade Federal do Rio Grande do 
Norte - UFRN, sobre "A CIRM - Prin- 
cipais Atividades Desenvolvidas".

so encerrou-se em maio de 1996, 
tendo concorrido 68 fotografias de 
21 autores, que registram a presen- 
<ja brasileira no Continente Antarti-

Is WORKSHOP PARA O SLS- 
TEMA GLOBAL DE OBSERVA- 
CAO DOS OCEANOS (GOOS)

co.Foi realizado, no periodo de 7 a 
10 de maio, em Itaipava- Petropolis- 
RJ, o Is Workshop para o GOOS, 
onde participaram representantes 
dos MME, MCT, MMA, MM, SECIRM 
e Comunidade Cientlfica, com o 
objetivo de delinear o programa 
GOOS/BRASIL, observando as se- 
guintes premissas:

• Definir as atividades do Pro
grama sob os aspectos de interesse 
para o Pais;

• Adotar e aproveitar as ativida
des em andamento; e

• Definir diretrizes e propostas 
para novas atividades e projetos.

No Workshop tambem foram in- 
dicados os membros da Comunida
de Cientlfica que participarao do 
Comite Executive para o GOOS, no 
bienio 1996-1998.

Os autores premiados foram os 
seguintes:

le lugar - JOSE ROBERTO MA 
CHADO CUNHA DA SELVA USP;

2s lugar - 2s Sargento RAIMUN- 
DO DA SELVA - Gab. M.M.; e 

3s lugar - JOSE NELSON 
BARRETTA FII.HO CAP

EXPOSI^AO SOBRE 
"A presenca BRASILEIRA 

NA ANTARTICA"

ENEORMATIZACAO DA 
BIBIiOTECA DA SECIRM

Visando melhorar a qualidade do 
atendimento, a SECIRM iniciou, em 
sua biblioteca, um processo de 
automagao e informatizacao de seu 
acervo bibliografico, que ira permi- 
tir a interligagao dessa biblioteca a 
outros centres de conhecimento, 
por intermedio da rede "Bibliodata 
Calco" da Fundagao Getulio Vargas 
(FGV) e da rede INTERNET, e cujo 
prazo de prontificagao e novembro 
de 1996.

Constituida, hoje, de aproxima- 
damente 3-000 obras e 180 titulos 
de periodicos, a biblioteca da 
SECIRM vem ampliando o seu acer
vo, por meio da aquisifao de no- 
vos titulos, e esta se modernizan- 
do, na busca de qualidade no aten
dimento aos seus usuarios comuns 
e dos interessados em informafoes 
sobre os recursos do mar.

No periodo de 01 a 06 de junho 
de 1996, a SECIRM realizou uma 
exposi^ao no Centro Comercial 
"LIBERTY MALL", em Brasilia, mos- 
trando a "Presemja Brasileira na 
Antartica".

A mostra fez parte dos eventos 
comemorativos do aniversario da 
Batalha Naval de Riachuelo, e des- 
tacou as fotografias premiadas no 
"2s Concurso Fotografico sobre Te
mas Antarticos" e os principals pai- 
neis apresentados no "I Simposio 
Brasileiro de Biologia Antartica".

VII ENCONTRO NACIONAL 
DE GERENCIAMENTO COS

TEIRO - VII ENCOGERCO

No periodo de 25 a 29 de junho 
de 1996, foi realizado, na cidade de 
Natal-RN, o VII ENCOGERCO. Nes- 
se encontro, promovido pelo Minis- 
terio do Meio Ambiente, dos Recur
sos Hidricos e da Amazonia Legal, 
alem da discussao sobre a "Revisao

CONCURSO FOTOGRAFICO

Dentro do programa de divulga- 
<jao da Antartica, foi instituido, em 
1995, o 2s Concurso de Fotografias 
sobre Temas Antarticos. O concur-
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