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Ministro Coordenador da CIRM com o Ministro das Ralagdas Exterioras

1 Estagao Antartica Coman
dante Ferraz-EACF foi visita- 
da, no dia 5 de margo proxi

mo passado, pelos Ministro da Mari- 
nha e Ministro Coordenador da CIRM, 
Almirante-de-Esquadra MAURO CE
SAR RODRIGUES PEREIRA, e Ministro 
das Relagoes Exteriores, Chanceler 
LUIZ FELIPE PALMEIRA LAMPREIA. Na 
visita a Estagao Ferraz os Ministros 
faziam-se acompanhar do Embaixador 
do Brasil no Chile, Embaixador GIL- 
BERTO PARANHOS VELLOSO, do Che- 
fe de Gabinete do MM, Vice-Almiran- 
te JOSE ALFREDO LOURENQO DOS 
SANTOS, do Diretor-Geral do Depar- 
tamento de Temas Especiais do MRE, 
Embaixador ANTONIO AUGUSTO 
DAYRELL DE LIMA e do Secretario da 
CIRM, Contra-Almirante ANTONIO 
CARLOS DA CAMARA BRANDAO.

Naquela oportunidade, os visitan- 
tes puderam testemunhar o intense

A trabalho desenvolvido pelo Grupo- 
Base, durante um ano de permanen- 
cia na Antartica.

Na programagao da comitiva cons- 
tou, tambem, uma visita ao Navio 
de Apoio Oceanografico Ary Ron
gel, ocasiao em que os Ministros ti- 
veram contato com os modernos 
equipamentosexistentes no Navio e 
que estao a disposigao dos pes- 
quisadores brasileiros, para as ati- 
vidades cientificas que desenvolvem 
na Antartica.

Na chegada, ao Continente Austral, 
as autoridades brasileiras, embarcadas 
no 4.° voo de Apoio da FAB, foram re- 
cepcionadas na Base Aerea chilena Pre- 
sidente FREI pelo seu Comandante, 
Ten-Cel (AV) ROBERTO SARABIA VIL- 
CHES e percorreram as principals ins- 
talagoes desse importante elo do 
apoio logistico as atividades brasi
leiras na Antartica.
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Levantamento da Biomassa do Krill na Area 48
as ultimas decadas, o Krill da An- 
tartica (Euphausia superba) vem 
atraindo a aten<;ao dos pesquisa- 

dores do mundo todo, tanto por sua gran
de importancia ecologica, quanto por sua 
potencialidade como fonte de alimento hu- 
mano. 0 Krill e uma especie chave no ecos- 
sistema marinho dos mares austrais, sendo 
urn dos principals elos de ligaqao entre a 
produ^ao primaria e os demais organismos 
da cadeia trofica. Sua grande abundancia 
confere possibilidades promissoras em sua 
utiliza<;ao como recurso renovavel. Para me- 
Ihor compreender o papel ecologico do Krill 
e estimar os limites de captura, visando uma 
pesca sustentada, e imprescindivel que haja 
avalia^oes precisas e periodicas de sens es- 
toques, nas principals areas de ocorrencia.

Varies levantamentos de Biomassa do 
Krill ja foram realizados, dentre os quais o 
mais importante ate o momento foi o do 
FIBEX, em 1981, no ambito do programa 
BIOMASS. Os resultados do FIBEX foram 
utilizados pelo WG-Krill (Grupo de Trabalho 
sobre o Krill) e subseqiientemente pelo WG- 
EMM (Grupo de Trabalho sobre Monitora- 
mento e Manejo do Ecossistema), para ela- 
borar urn limite cautelar para a pesca dessa 
especie, principalmente na Area 48, a pedi- 
do da Comissao para Conservagao de Re- 
cursos Marinhos Vivos da Antartica (CCA- 
MLR). A Area 48 da CCAMLR e uma area que 
inclui uma das maiores concentraq:6es de 
Krill, chamada de "estoque de Weddell". Nas 
sucessivas reunioes, de 1991 a 1996, os re
sultados obtidos, ate o momento, foram ex-

tensivamente avaliados, tendo o Brasil parti- 
cipado desses trabalhos desde o seu im'cio. 
Apesar das varias estimativas propostas, o 
Grupo concluiu que as mesmas deveriam ser 
revistas devido a uma serie de problemas. 
Dentre eles, os mais importantes referiam- 
se a falta de uma metodologia homogenea 
durante o levantamento de dados do FIBEX, 
e as atuais evidencias que sugerem mudan- 
<;as nas condi^des ambientais do Setor Atlan- 
tico. Alem disso, houve um significativo apri- 
moramento da tecnologia no periodo que 
decorreu desde o FIBEX. O Workshop de 1996 
instituiu um Subgrupo, com representantes 
da Alemanha, Australia, Brasil, Coreia, Ingla- 
terra, Japao e Estados Unidos, para rever as

WOE

informa^oes existentes e discutir as necessi- 
dades e as possibilidades de um novo pro
grama, visando realizar um levantamento 
acurado da Biomassa do Krill na Area 48. O 
Subgrupo aprovou, entao, as razoes que ja 
vinham sendo discutidas em reunioes ante- 
riores e apoiou a realiza^ao de um novo pro
grama, com participaqao internacional, para 
estudar as diversas subareas que compoem 
a Area 48. O levantamento deve ser integrado, 
com metodologia adequada e homogenea e 
planejado conjuntamente pelos paises parti- 
cipantes.

A realizagao de um programa do tipo do 
FIBEX, para efetuar levantamento da Bio
massa do Krill na Area 48 da CCAMLR, e 
uma necessidade ponderada e avaliada du
rante muitos anos, por um grupo de especi- 
alistas, que inclui o Brasil, sobre a conserva- 
q:ao de recursos vivos na Antartica. 0 Brasil, 
como membro da CCAMLR e contando com 
uma Esta<;ao de pesquisa na area 48, vem 
contribuindo para o estudo e a 
q:ao do ecossistema Antartico de forma efe- 
tiva. Alem disso, o novo programa permitira 
que o Brasil consolide uma atua^ao de cara- 
ter oceanografico mais abrangente pois, 
apos a saida do NOc "Prof. W. Besnard", en- 
contra-se restrita a um numero relativamen- 
te pequeno de projetos. Por isso, acredita- 
mos que a participa^ao brasileira no pro
grama proposto e altamente recomendavel.

»• J°1

(

eo* 60*

% conserva-
mm or

HA* O*” I »

90'
W

£
<?/ MM 

'or Non'i

I20»- ■I20-

%Ar
/

A
w iso* e

Areas estatfsticas da Convengao

150* ISO*

* Phan Van Ngan, Vicente Gomes e Maria Jose de A. C. 
R. Passos.

Perito Brasileiro Eleito Para a 

Comissao de Limites da 

Plataforma Continental da ONU
Informativo €

Publicagao semestral da 
Comissao Interministerial 
para os Recursos do Mar Em eleigao realizada durante a ultima 

reuniao dos Estados Partes da Conven
gao das Nagoes Unidas sobre o Direi- 
to do Mar (CNUDM), o CF (RRm) ALE
XANDRE TAGORE MEDEIROS DEALBU- 
QUERQUE, Coordenador do Comite Exe- 
cutivo para o LEPLAC, foi eleito no 1.° 
turno, com expressiva votagao de 81 
votes, entre os 107 votos validos, mem
bro da Comissao de Limites da Plataforma 
Continental da ONU.

Essa Comissao sera composta de 21 
membros, peritos em Geologia, Geoflsica ou 
Hidrografia, eleitos pelos Estados Partes 
entre os seus nacionais, tendo na devida con- 
ta a necessidade de assegurar uma repre- 
sentagao geografica equitativa.

A referida Comissao tera as seguin- 
tes fungoes:
a) examinar os dados e outros elementos de 

informagao, apresentados pelos Estados 
Costeiros sobre os Limites Exteriores da 
Plataforma Continental, nas zonas em que 
tais limites se estenderem alem de 200 
milhas man'timas e formular recomenda- 
goes, de conformidade com o artigo 76 e 
a Declaragao de Entendimento, adaptada 
em 29 de Agosto de 1980, pela Terceira 
Conferencia das Nagoes Unidas sobre o 
Direito do Mar; e

b) prestar assessoria cientifica e tecnica, se 
o Estado costeiro interessado a solicitar, 
durante a preparagao dos dados referi- 
dos na ah'nea “a”.

Diagramacao, Editoragao e Impressao:

UNiVERSIDADE DE BRASILIA - UuB
CENTRO DR SEI.RgiO K DR PROMOg.tO DF WRNTOS • CFSPti

As opinioes constantes dos textos repro- 
duzidos sao de exclusiva responsabilidade de 
seus autores. As sugestoes e materias para 
publicagao deverao ser encaminhadas para 
a SECIRM.

Fax: (061) 312-1336 - Fone: (061) 312-1334 
E-mail: 54%secirm@mhs.mar.br
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B^ora^o de Nodulos Polimetalicos nos Fundos Marinhos 

em Areas Sob Jurisdi^ao Internacional e Nacional
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O s nodulos polimetalicos fazem 
parte dos numerosos recursos mi
nerals da plataforma continental e 

das bacias oceanicas profundas. Eles apre- 
sentam-se sob a forma de concre^oes ferro- 
magnesianas de cor marrom escuro, levemente 
achatadas, com tamanho variando de 5 a 10 
centimetres de diametro, repousando so- 
bre o leito marinho situado entre 2.000 e 
6.000 metros de profundidade (figura abai-

Cada urn desses grupos possui areas exclu- 
sivas de exploraijao, situadas principalmen- 
te no Oceano Padfico Central, onde os no
dulos sao mais ricos em elementos de valor 
comercial e tambem na Bacia do Peru 
Oceano Indico.

A explora<;ao de nodulos tern como ob- 
jetivo identificar jazidas onde os nodulos sao 
abundantes (media de 15Kg/m2), apresen- 
tam alto teor de elementos de valor comer
cial (media de 1,37°o de m'quel; 1,25°o de co- 
bre; 0,25Qo de cobalto e 30°o de manganes) e 
onde a topografia do leitp marinho seja 
acessivel as maquinas previstas para a cole- 
ta dos nodulos.

A exploraqao de nodulos polimetalicos 
do leito marinho, situados alem da zona de 
jurisdiqao dos paises costeiros, esta regula- 
mentada pela Parte XI da Convenqao das 
Naqoes Unidas sobre o Direito do Mar 
(CNUDM). Esse leito marinho, que compre- 
ende o fundo marinho com seu sub-solo e 
todos os recursos minerals associados, e de- 
nominado pela CNUDM "Area" e declarado 
Patrimonio Comum da Humanidade. Esse 
"Patrimonio" e administrado por urn orga- 
nismo denominado "Autoridade Internacio- 
nal dos Fundos Marinhos", o qual e cons- 
titm'do por uma assembleia, urn conselho, 
urn secretariado, alguns comites assessores 
e uma empresa, denominada "Empresa".

A Empresa e o orgao da autoridade que 
tern o mandate para realizar atividades de 
prospeeqao, exploraqao e explotaqao dos 
recursos minerais da Area. Alem da Empre
sa, entidades com uma ou mais nacionalida- 
de tambem podem explorar os recursos da

Area, dentro de determinadas condiqoes.
No que diz respeito a exploraqao de no

dulos polimetalicos do leito marinho, situa
dos na zona de jurisdiqao da Zona Econo
mica Exclusiva e da Plataforma Continental 
Brasileira, essa atividade ja esta prevista na 
proposta do Programa de Avaliaijao da 
Potencialidade Mineral da Plataforma Con
tinental Brasileira, que esta sendo elabora- 
do pela comunidade cienti'fica geologica 
brasileira, no ambito da CIRM. O citado Pro
grama tern dois objetivos especificos. O pri- 
meiro e de efetuar o levantamento geologi- 
co basico sistematico da Plataforma Conti
nental, para localizar e identificar a ocor- 
rencia de novos recursos minerais, alem da- 
queles ja conhecidos. O segundo e de efetu
ar o levantamento especifico de sitios geo- 
logicos, onde foram localizados e 
identificadas ocorrencias de recursos mine
rais, objetivando sua caracterizagao geo
economica e ambiental. A ocorrencia de 
nodulos polimetalicos ja foi verificada no 
Plato de Pernambuco, em profundidades 
medias de 2.000 metros.

Para que esse programa se desenvolva, 
o Brasil deve poder contar com a experien- 
cia adquirida por organismo internacionais, 
em termos de exploraqao de leito marinho.
A "Area", sendo o patrimonio comum da hu
manidade, tambem pertence ao Brasil: as- 
sim sendo, e importante que o Brasil, por 
meio de sens orgaos competentes, fique 
atento e acompanhe a evoluqao das ativida
des na "Area", de forma a nao perder opor- 
tunidades de treinamento e de transferen- 
cias de tecnologias, que poderao ser feitas 
por meio de trabalhos em conjunto com a 
Autoridade Internacional nos Fundos Mari
nhos e sua Empresa. Para tal, e igualmente 
importante que, atraves do seu Programa 
de Avaliaqao da Potencialidade Mineral da 
Plataforma Continental, o Brasil desenvolva 
uma estrutura que possa absorver as 
esperiencas adquiridas pela Autoridade In
ternacional e aplica-las no desenvolvimen- 
to da Zona Economica Exclusiva e Platafor
ma Continental Brasileira.

Entretanto, para que o Programa de Ava- 
liaqao da Potencialidade Mineral da Plata
forma Continental Brasileira possa ser reali- 
zado, e indispensavel que seja viabilizada a com- 
pra e a manutenqao de urn Navio Oceanografi- 
co moderno, adequadamente equipado para 
a execuqao das tarefas inerentes ao progra- - 
ma. A comunidade cienti'fica geologica ma- 
rinha brasileira ja esta pronta para o traba- 
Iho e aguarda o momento do embarque.

e no

xo).
As primeiras ocorrencias de nodulos 

polimetalicos foram descobertas em 1868 
no mar de Kara, na ex-Uniao Sovietica. Mais 
tarde, de 1873 a 1876, durante uma viagem 
em varies oceanos do mundo, a Fragata Oce- 
anografica "Challenger" amostrou varies no
dulos, os quais foram denominados nodu- 
lo^de manganes, devidos a grande quanti- 
dacie desse elemento. Durante a segunda me- 
tade do seculo vinte, varias expedites oce- 
anograficas amostraram nodulos em todos 
os oceanos do mundo. Foi a partir de 1957 
que algumas indiistrias americanas se inte- 
ressaram pela sua exploraqao economica no 
Oceano Pacifico Central. No im'cio dos anos 
60, os nodulos comeqaram a ser considera- 
dos como uma fonte potencial de extraqao 
de Ni, Cu, Co e, assessoriamente, Mn.

Os trabalhos cientlficos e industrials re- 
alizados ate o presente momento dao uma 
ideia global sobre a ocorrencia dos nodulos 
polimetalicos em varios oceanos e, ao mes- 
mo tempo, indicam os setores de maior in- 
teresse economico. Atualmente, existem 12 
grupos internacionais considerados pionei- 
ros na exploraqao de nodulos polimetalicos.

* KAISER GONSALVES DE SOUZA, Ministerio da 
Ciencia e Tecnologla; Secretaria de Desenvolvimento 
Centlfico; Divisao de Ciencias do Mar.Nodulos Polimetalicos
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Gerenciamento Costeiro Integrado: 

Uma Nova Perspectiva para o Brasil
G erenciamento Costeiro Integrado 

envolve uma avalia^ao compreen- 
siva, tendo como objetivos o pla- 

nejamento e o manejo dos sistemas e re- 
cursos, levando em considera^ao aspec- 
tos historicos, culturais e tradicionais e 
conflitos de interesse e usos; e um proces- 
so continue e evolucionario para se al- 
can^ar o desenvolvimento sustentado 
WCC (1993). Esse processo e dinami- 
co e, segundo CICIN-SAIN (1993), 
deve ser considerado segundo a utiliza- 
^ao, o desenvolvimento e a prote^ao das 
areas dos recursos marinhos e costeiros 
ali existentes.

lidade que tera serias implicaqoes para a ci- 
encia, pois esse conceito necessita de um 
repensar sobre o status quo do que se en- 
tende, ate o momento, a respeito de Ge
renciamento Costeiro, que propoe o pen- 
saremduasdimensoes: a socio-economi- 
ca e a cientffica, onde as reflexoes des- 
sas interaqoes ainda sao inadequadas, pois 
usualmente e esquecido que existem rela
tes entre os aspectos cientifico, social e 
politico.

De acordo com o THE WORLD BANK 
(1993), o Gerenciamento Costeiro Integra
do esta focado em tres objetivos principals: 
(1) reformat a gestao setorial atraves de trei- 
namento, legislate e formaqao de pessoal;

uma geraqao. E um processo continue, ou 
seja, ao longo de um programa dessa na- 
tureza sao necessarias inumeras geraqoes 
compostas por suas diversas fases (figura 
4), num processo ciclico para atingir as- 
sim metas e objetivos, propostos por to- 
dos os segmentos de uma determinada 
area a sergerida.

0 processo de Gerenciamento Costei
ro Integrado e continue e exige algumas 
geraqoes e muitas fases para sua consecu- 
qao. Ou seja, uma gera<jao deve ser enca- 
rada como um ciclo complete do proces
so que passa pelas fases de planejamento, 
ado^ao, implementa^ao e avalia^ao. l \ 
processo ciclico, no qual e necessario 
um grande espa^o de tempo para a sua 
implementaqao; segundo a World Coast 

Conference (1993), sao necessaries 
entre 10 a 24 anos para ser imple- 
mentado e efetivado.

Alguns estudos indicaram que 
sao necessaries mais de 20 anos 
para desenvolver programas de 

GCI, pois estes necessitam tambem de cur
ses apropriados a nivel da educaqao for
mal (WCC, 1993). Ou seja, no Brasil seria 
importante a inserqao de disciplinas que 
desenvolvessem uma visao mais critica da 
questao ambiental, economica, social e 
cultural e estas de forma integrada, de- 
vem dar oportunidade para que crian^as, 
jovens e adultos obtivessem uma mudan- 

comportamental efetiva quanto ao uso 
dos recursos naturais.

Embora um programa de Gerencia
mento Costeiro Integrado pareqa ser ex
clusive de orgaos governamentais, e cer- 
to de que deve haver uma descentraliza- 
qao destes programas, tanto em nivel na- 
cional como estadual. Isso se deve, princi- 
palmente, a uma questao estrategica. E 
muito mais simples desenvolvermos uma 
regiao baseada nas suas peculiaridades 
locals, de forma a compatibilizar o desen
volvimento a partir das bases da socieda- 
de local, do que por meio de programas 
realizados em gabinete.

No comeqo da metade da decada de 
1980, com as dificuldades inerentes de 
gestao deapenas um setor costeiro, tor- 
nou-se mais aparente que a zona 
costeira era mais complexa do 
que parecia e o conceito de Ge
renciamento Costeiro Integrado 
tornou-se, entao, mais compre- 
ensivo. Gerenciamento Costeiro 
Integrado difere de Gerenciamento Cos- 
teiro, pois o primeiro conceito e mais 
compreensivo, levando em consideraqao 
problemas socials e economicos, bem 
como aqueles relacionados a questao 
ambiental e ecologica. 0 objetivo, e cla- 
ro, esta em harmonizar essas atividades, 
de tal forma que todas sejam consistentes 
com o suporte dos objetivos, em nivel na
tional, para o desenvolvimento harmoni- 
co da zona costeira (THE WORLD BANK, 
1993).

FASE 1: PLANEJAMENTO
• IDENTIFICAQAO DO TEMA & ANALISE
• VISAO GERAL DO PROBLEMA, METAS E OBJETIVOS
• SELEQAO DE POLITICAS & IMPLEMENTAQAO DE AQOES
• DESENHO DE IMPLEMENTAQAO DE ESTRUTURAS

\

FASE 4: AVALIAQAO FASE 2: ADOCAO
• ANALISE DOS INDICADORES
• IDENTIFICAQAO DO SUCESSO OU FALHAS
• REDEFINIQAO DO CONTEXTO PARA MANEJO

• APROVAQAO FORMAL DO PROGRAMA/PLANO
• FINANCIAMENTO

✓
FASE 3: IMPLEMENTAQAO

• POLITICAS DE IMPLEMENTAQAO & AQOES
• REGULAMENTAQOES
• MONITORAMENTO

FIGURA 4: Fases indicadas para o 
processo de Gerenciamento Costeiro 

Integrado CRC (1996); ROLETTE (1997).

(2) preservar e proteger a produtividade 
e a biodiversidade ecologica dos ecos- 
sistemas costeiros, prevenindo assim a 
destrui^ao de habitats, polui^aoe sobre- 
exploraqao; (3) promover o desenvolvimen
to rational e sustentavel dos recursos 
costeiros.

0 processo de Gerenciamento Costeiro 
Integrado deve ser desenvolvido da seguin- 
te forma: (1) buscando urn balanqo das ati
vidades potenciais, de forma a planejar os 
espaijos costeiros e oceanicos, dando assim 
condiqoes para uma visao a um curto, me
dio e longo prazo; (2) promovendo usos par- 
ticularmente apropriados da zona costeira;
(3) dando bases ecologicas para as areas 
costeiras e desastres naturais ou de nature- 
za antropica.

Segundo WCC (1993); CRC (1996); RO
LETTE (1997), o processo de Gerenciamen
to Costeiro Integrado e composto por qua- 
tro fases (planejamento, adocao, implemen- 
tai;ao e avaliaqao), que na realidade formam

No Brasil a expressao Gerenciamento 
Costeiro deve ser ampliada para Geren
ciamento Costeiro Integrado, de forma que 
se insira com as expectativas da AGENDA 
21 (Capitulo 17), promulgada no Rio de 
Janeiro em 1992, e ainda reafirmada na 
WORLD COASTAL CONFERENCE em Haia, na 
Holanda, em 1993.Variasoutras organiza- 
qoes internacionais ("The Intergoverna- 
mental Panel on Climate Change" e ainda a 
"Intergovernamental Negotiating Commit
tee on Global Climate Change) recentemen- 
te tambem adotaram o Gerenciamento 
Costeiro Integrado.

Segundo BEWERS & VANDERMEULEN 
(1994), a questao do Gerenciamento Cos
teiro Integrado e tao importante na atua-

MARCUS ROLETTE, pesquisador UNIVALI/ 
FACIMAR - SC/Doutor em Ecologia e Recursos Natu
rais - UFSCar. Especialista em Gerenciamento Costei
ro Integrado.
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Chegada do NApOc Ary Rongel 

da Operagao Antartica XV
o dia 29 de margo chegou ao porto 
do Rio dejaneiro o Navio de Apoio 
Oceanografico Ary Rongel, encer- 

rando assim sua participagao na Operagao 
Antartica XV.

A comissao do NApOc Ary Rongel come- 
gou no dia 5 de novembro de 1996, tendo 
neste intervalo o Navio realizado 145 dias 
de comissao, com 122 dias de mar e 15.263 
milhas navegados.

Durante o pen'odo em que esteve na 
Antartica, apoiou a pesquisa realizada pelos 
seguintes projetos:

Migratorio - Dr. ARNO RUDI SCHWANTES 
(UFSCAr);

* Mollusca - Bivalva na Antartica. Estudos 
Anatomo-Funcionais - Dr. OSMAR DOMA- 
NESCHI (IBUSP); e

* Niveis de Hidrocarbonetos Fosseis e Biogeni- 
cos no Ambiente Marinho da Bala do Almiran- 
tado - Dr. ROLF ROLAND WEBER (IO-USP).

a ser o ponto de coleta de dados mais ao 
sul, controlado pelo Brasil.

Outras atividades desenvolvidas
* Reabastecimento da Estagao Antartica Co- 

mandante Ferraz de combustivel, generos 
diversos, equipamentos e material de ma- 
nutengao. Levou o novo modulo de calefagao 
aumentando a EACF para 63 modulos.

* Levantamento hidrografico na ilha Elefan- 
te e na enseada Marian. Nessa enseada, que 
fica em frente a Base Coreana de King Se- 
jong, usou pela primeira vez a lancha hi- 
drografica movida a hidro-jato, construl- 
da pelo Arsenal de Marinha do Rio deja
neiro, especialmente para realizar levan- 
tamentos batimetricos, em aguas abriga- 
das, na Antartica.

* Na chegada ao Rio dejaneiro, o Navio foi 
recebido pelo Diretor de Hidrografia e Na- 
vegagao, e com grande festa pelos familia- 
res da tripulagao, principalmente dos com- 
ponentes do Grupo Base Unico, que re- 
gressavam apos terem passado o primeiro 
ano complete de comissao, inverno e ve- 
rao, na Antartica.

No Navio de Apoio Oceanografico
Ary Rongel
* Dinamica Espacial de Organismo Plancto- 

nicos e Processes Biologicos no Ecossiste- 
ma Oceanico do Atlantico Sul Ocidental - 
Dr. FREDER1CO PEREIRA BRANDIN1 (UFPR);

* Comportamento Bioqulmico e Fisiologico 
de Organismos Antarticos - Dr. METRY 
BAC1LA (UFPR);

* Medigao da Corrente Antartica - Dr. MER
RITT RA1MOND STEVENSON (1NPE);

* Desenvolvimento de Algorltmos Bio-oti- 
cos para o Oceano Atlantico Sul e Aguas 
Antarticas - Dr. CARLOS ALBERTO E1RAS 
CARCIA (FURG); e

* Organoclorados no Ambiente Marinho Antarti- 
co - Dr. ROLF ROLAND WEBER (IO-USP).

Na Estagao Antartica Comandante Ferraz
* Estudo Ecofisiologico de Krill e Anflpodas 

da Bala do Almirantado - Dr. PHAN VAN 
NGAN -10 - USP;

* Impacto Ambiental em Peixes Antarticos e 
Comportamento Alimentar: estrategia e 
estruturas - Dra. EDITH FANTA (UFPR);

* Dispersao Larval e Reprodugao de Moluscos - 
Dra. THERESINHAMONTEIROABSHER(UFPR);

* Investigagao Geomagnetica na Antartica - 
Dr. SEVERING LUIZ GUIMARAeS DUTRA(INPE);

* Gases Minoritarios na Antartica - Dr. VO- 
LKER KIRCHHOFF (INPE);

* Propagagao de VLF na Baixa lonofera - Dra. 
LILIANA RIZZO PIAZZA (INPE);

* Aerossois e Radioatividade na Atmosfera 
Antartica - Dr. ENIO BUENO PEREIRA (INPE);

* Meteorologia na Estagao Antartica "Coman- 
dante Ferraz" - Dr. ALBERTO WAINGTORT 
SETZER (INPE);

* Histofisiologia da Resposta Inflamatoria de 
Peixes Antarticos - Dr. FRANCISCO JAVIER 
HERNANDES-BLASQUEZ (1CBUSP);

* Bionomia da Fauna Bentonica Antartica - 
Dra. THAIS NAVAJAS C0RBIS1ER (IO-USP);

* Aves Antarticas Submetidas ao Estresse

Em Acampamentos
* Sedimentagao Glacial Terci- 

aria na llha Rei George - Dr.
PAULO ROBERTO DOS SAN
TOS (IGUSP) - Acampamen
tos realizados em Cape Mel
ville e Low Head; e a™,——.
Flora das Shetlands do Sul, I 
Antartica - Dr. ANTONIO BA- "
T1STA PEREIRA (ULBRA).

* Instalagao da nova estagao gT " ‘
meteorologica automatica
das ilhas Biscoe, que passou NApOc Ary Rangel

v •

Visita da Sr.a Alice Ferraz a EACF
No penodo de 20 a 24 de Janeiro de 1997, a Sra. ALICE ROSA 

NEZI FERRAZ, viuva do Capitao-de-Fragata LUIZ ANTONIO DE 
CARVALHO FERRAZ, participou do 3.° Voo de Apoio da FAB a Ope- 
ra<;ao Antartica XV, e visitou as instances da Estagao Antartica Co
mandante Ferraz, nome dado aquelaEstagao em homenagem ao 
CF FERRAZ, que foi um dos precursores das atividades brasilei- 
ras na Antartica, tendo participado da Subcomissao encarrega- 
da de elaborar o projeto do Programa Antartico Brasileiro 
(PROANTAR), falecido em 11 de agosto de 1982, alguns meses antes 
da partida da 1 .a Expedite Brasileira para a Antartica.
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Servigos de 

Manutencao 

realizados na EACF

6

Instalado o Grupo de Integrate do 

Gerenciamento Costeiro (GI-GERCO)
riado pela Portaria n.° 0440, de 20 
de dezembro de 1996, do Minis- 

tro Coordenador da CIRM, foi instalado 
no dia 24 de abril de 1997 o Grupo de 
Integrate do Gerenciamento Costeiro 
(GI-GERCO), que realizou sua 1 ,a Sessao 
Ordinaria na mesma data, nas dependen- 
cias da Secretaria da Comissao Intermi- 
nisterial para os Recursos do Mar (SE- 
CIRM).

C Vinculado ao GI-GERCO foi, tambem, 
instituido um Subgrupo de integraqao 
dos Estados, com o proposito de 
promover a integra<;ao dos Estados, 
entre si e com a Uniao, em todas as 
questoes relativas ao Gerenciamento 
Costeiro.

Na sessao inaugural do GI-GERCO, 
apos a posse dos membros do Grupo, 
o MMA apresentou, para nivelar os co- 
nhecimentos de todos, uma resenha do 
GERCO, com o titulo "0 Gerenciamento 
Costeiro: Uma visao Integrada", abordan- 
do a situagao atual do Programa, o 
Zoneamento Ecologico-Economico 
Costeiro, os Pianos de Gestao e Pro- 
gramas de Monitoramento da Zona 
Costeira, o Sistema de Informagoes 
do Gerenciamento Costeiro, e o Mode- 
lo de Analise Socio-economica e Ambi- 
ental desenvolvido especificamente para 
o Programa. Apresentou, ainda, a ver- 
sao preliminar das Normas Legais Apli- 
caveis ao Gerenciamento Costeiro - 
Aspectos Ambientais.

Alem disso, foi distribufdo, para apre- 
ciagao pelos membros dos Grupo, um 
primeiro esbogo das normas para orga- 
nizagao e funcionamento, ou regimen- 
to interno, do GI-GERCO.

0 estabelecimento de parcerias e 
uma orientagao basica a ser seguida 
no GERCO; o GI-GERCO sera um fo
rum privilegiado para o exercicio des- 
sas parcerias. Tera como atribui- 
goes, tambem, promover a defi- 
nigao das diretrizes gerais para a 
agao federal sobre a Zona Costei
ra, acompanhar e viabilizar a execu- 
gao do PNGC II e promover a inte- 
gragao dos Estados, dentro do que 
esta disposto no Plano Nacional de Ge
renciamento Costeiro.

Durante o pen'odo do verao 1996/ 
1997, o Arsenal de Marinha do Rio de 
Janeiro realizou varios servigos de ma- 
nutengao na Estagao Antartica Coman- 
dante Ferraz. Entre todos os servigos 
realizados, cabe ressaltar a instalagao 
do Sistema de Calefagao e do Sistema 
de Detecgao e Alarme de Incendio.

. O Sistema de Calefagao instalado 
fara o aquecimento de todos os com- 
partimentos que fazem parte do con- 
junto central da Estagao. 0 Sistema foi 
instalado em um conteiner e e composto 
de duas caldeiras a oleo diesel, tanques 
de expansao e intercambiadores de agua 
quente. O Sistema foi projetado para 
trabalhar com ate cem radiadores, mas 
no momento somente 64 foram instala- 
dos. Este Sistema tambem prove agua 
quente para as pias e chuveiros.

A grande vantagem do novo Siste
ma foi a redugao do consumo de ener- 
gia eletrica em 25%, pois todos os com- 
partimentos passaram a receber aque
cimento atraves da agua.

0 Sistema de Detecgao e Alarme de 
Incendio instalado objetiva a supervi- 
sao de areas com risco de incendio. 
Cada compartimento da Estagao tern no 
mmimo dois detectores de fumaga. Nos 
compartimentos onde o risco de incen
dio e maior, como Cozinha e Praga de 
Maquinas, tambem foram instalados 
detectores de temperatura.

Todas as informagoes desses senso- 
res instalados sao monitorados pelo pai- 
nel chamado Central de Incendio. Este 
painel, alem de alarme de incendio, tam
bem indica a ocorrencia de qualquer 
falha do sistema, aumentando com isso 
a confiabilidade do mesmo.

Finalmente, apesar de nao ter sido 
previsto no projeto original, foi feita a 
interligagao entre o painel central de 
Incendio e a bomba de incendio, de 
modo que ao soar o alarme de incendio 
a bomba parte e pressuriza a rede de 
incendio.

0 GI-GERCO, previsto no Segundo 
Plano Nacional de Gerenciamento Cos
teiro (PNGC 11), foi instituido, no ambi- 
to da CIRM, para promover a articula- 
gao das agoes federais incidentes na 
Zona Costeira, a partir dos pianos de 
agao federal.

0 Coordenador Nacional do Grupo e 
o Ministerio do Meio Ambiente, dos 
Recursos Hidricos e da Amazonia Legal 
(MMA).

0 GI-GERCO e integrado por represen- 
tantes dos seguintes Ministerios e 6r- 
gaos: Ministerio do Meio Ambiente, dos 
Recursos Hidricos e da Amazonia Legal 
(Coordenador); Ministerio da Marinha; 
Ministerio das Relagoes Exteriores; Mi
nisterio dos Transportes; Ministerio da 
Indfistria, do Comercio e do Turismo; 
Ministerio da Ciencia e Tecnologia; Mi
nisterio do Planejamento e Orgamento; 
Secretaria de Assuntos Estrategicos da 
Presidencia da Reptiblica; Secretaria da 
Comissao Interministerial para os Re
cursos; Secretaria do Patrimonio da 
Uniao (do Ministerio da Fazenda); Insti
tute Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renovaveis; Associa- 
gao Brasileira de Entidades do Meio 
Ambiente; Associagao Nacional de Mu- 
nidpios e Meio Ambiente; e Organiza- 
goes Nao-Governamentais no Conselho 
Nacional do Meio Ambiente (CONAMA).

i-------------

I I Desejo receber gratuitamente o Informative da CIRM 

^ Mudar meu enderego para:

Nome: ................
Cargo oufungao:
Enderego:..........
Cidade: ..............

Instituigao:

UF: CEP:

Envie para SECRETARIA DA CIRM - Ministerio da Marinha - EMI, Bloco N, 3.- andar, Anexo B - Brasilia-DF - CEP: 70055-900
L J
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Programa Arquipelago (Proarquipelago)
A Conven^ao das Na^oes Unidas sobre o 

Direito do Mar (CNUDM) - instrumento es- 
sencial a paz mondial e um simbolo de coo- 
pera^ao internacional - mudou a ordem ju- 
n'dica internacional relativa aos espa^os 
mantimos e garantiu aos Estados direitos 
de explorar e aproveitar os recursos natu
rals da coluna d'agtia, do solo e subsolo dos 
oceanos. Para exercer esses direitos, ha ne- 
cessidade de serem desenvolvidos, pelos 
Estados, projetos de pesquisa para o apro- 
veitamento rational desses recursos.

Sob esse enfoque, o Arquipelago de Sao 
Pedro e Sao Paulo pode ser incltndo como 
uma regiao privilegiada para o desenvolvi- 
mento de pesquisas em diversos ramos da 
ciencia.

A posi^ao geografica, a localizaqao es- 
trategica e as caractensticas peculiares das 
ilhas que compoem o Arquipelago de Sao 
Pedro e Sao Paulo, associadas aos amplos 
interesses cientificos e economicos, identi- 
ficados nos estudos iniciais, relacionados 
aos recursos naturals encontrados na re
giao, sao os elementos que, por si so, justifi- 
cam a implanta^ao de uma Esta^ao Cientifi- 
ca, de carater permanente, no Arquipelago 
de Sao Pedro e Sao Paulo.

Com a finalidade de instalar e 
operacionalizar uma Esta^ao Cientifica 
permanente no Arquipelago de Sao 
Pedro e Sao Paulo e conduzir um pro
grama continue de pesquisa na regiao, 
o Ministro da Marinha, atraves da Por- 
taria Ministerial n.° 0441 de 20 de de- 
zembro de 1996, criou um Grupo de 
Trabalho Permanente, subordinado dire- 
tamente a C1RM, sob a coordena^ao da Se
cretary da Comissao Interministerial para 
os Recursos do Mar (SEC1RM). 0 Grupo de 
Trabalho e composto por representantes das

seguintes Institutes: Ministerio 
da Marinha; Ministerio das Rela- fl 
c;6es Exteriores; Ministerio da H 
Educa^ao e do Desporto; Minis- I 
terio de Minas e Energia; Minis- I 
terio do Meio Ambiente, dos Re- 
cursos Hidricos e da Amazonia 
Legal; e Institute Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturals Renovaveis (IBAMA).

Para implementa^ao do 
PROARQUIPELAGO, foram relaci- 
onadas as seguintes atividades:

1. Avaliac;ao de desempenho higrotermico;
2. Detalhamento do projeto de arquitetura 

e estrutural;
3. Conexao dos projetos complementares;
4. ConfecQio de maquete;
5. Apreciaijao da SEC1RM;
6. Aquisi<;ao de material construtivo;
7. Manufatura das pe^as;
8. Testes de montagem;
9. Numera^ao e embalagem das peipts;

10. Transporte para o porto de embarque;
11. Implantaqao;
12. Elaborate de relatorio final; e
13. Sele^ao de pessoal que vai guarnecer a 

Esta^ao e o treinamento especifico des- 
se pessoal.

As atividades descritas acima e iniciadas 
no mes de abril, obedeceram ao seguinte 
cronograma:

MESES
ATIVIDADES | 3 | 4 5 6 7 8 9 10| 11■1. Avalia<?So de desempenho higrotermico
2. Detalhamento do projeto de Arquitetura
3. ConexSo dos projetos complementares
4.ConfecgiSo de maquete
5.Apreciag&o da SECIRM
6.Aquisigao de material construtivo
7.Manufatura das pegas
8.Testes de montagem
9. NumeragSo e embalagem das pegas
10. Transporte para o porto de embarque
11.ImplantagSo
12.Elaborag&o de relatbrio final
IS.Selegao e treinamento de pessoal

Navio Oceanograflco “Antares” Conduiu a Operacao Nordeste - II REVIZEE
0 NOc "Antares" encerrou recentemente a Ope

racao Nordeste - M/REVIZEE, realizada entre 20 de 
Janeiro e 14 de abril de 1997. No total, foram 
executados 7 cruzeiros:
* Pernada 1: Oceanica Sul - Salvador a Recife (20/1 

a 29/1);
* Pernada 2: Costeira Norte - Recife a Fortaleza (31/ 

1 a 7/2);
* Pernada 3: Bancos Cadeia Norte - Fortaleza a 

Fortaleza (12/2 a 24/2);
* Pernada 4: Arquipelago de Fernando de Noronha

- Fortaleza a Natal (27/2 a 7/3);
* Pernada 5: Arquipelago de Sao Pedro e Sao Paulo

- Natal a Natal (10/3 a 21/3);
* Pernada 6: Oceanica Leste - Natal a Recife (24/3 a 

4/4); e
* Pernada 7: Costeira Sul - Recife a Salvador (7/4 a 

14/4).
A operaqao totalizou cerca de 70 dias de 

mar, envolvendo mais de 70 pesquisadores, de

9 instituicoes:
- Universidade Federal Rural de Pernambuco 

(UFRPE);
- Universidade Federal de Pernambuco (UFPE);
- Universidade Federal de Alagoas (UFAL);
- Universidade Federal da Paraiba (UFPB);
- Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN);
- Universidade Federal do Ceara (UFC);
- FUNCEME/Secretaria de Agriculture do Ceara;
- Universidade Federal da Bahia (UFBA); e
- Universidade Federal do Para (UFPA) - convidada.

A operacao foi realizada com pleno exito. A 
parte cientifica, planejada e coordenada pelo 
Subcomite Regional de Pesquisa da Costa Nor
deste (SCORE-NE/REVIZEE) foi toda executa- 
da, seguindo as orientacoes da Proposta Regio
nal de Trabalho (PRT), aprovada pelo Comite Exe
cutive para o REVIZEE.

Concomitantemente com a operacao oceano-

grafica, foram realizados tres cruzeiros de 
prospeccao de recursos demersais pelo NPq "Martins 
Filho", da Universidade Federal do Ceara 
(LABOMAR), tambem com total sucesso.

Na Marinha, quando uma operacao e conclui- 
da com exito, o Comandante recebe um sinal tati- 
co de congratulacoes, constituido pelas letras BZ 
("BRAVO ZULU"). O Comite Executive e a Coorde- 
nacao Geral do REVIZEE transmitem o sinal "BRA
VO ZULU" para o Dr. Fabio Hazin, para todos os 
representantes de areas de conhecimento do 
SCORE-NE e para os demais pesquisadores 
engajados no REVIZEE na Costa Nordeste.

Aguarda-se para breve o reinicio dos cruzeiros 
de prospeccao dos NPq "Riobaldo" e "Natureza", do 
CEPENE/IBAMA, que ainda nao operaram no cor- 
rente ano, e o comeco dos trabalhos de refinamen- 
to dos dados preterites da pesca na Regiao Nor
deste, com recursos ja disponibilizados pela SECIRM 
e bolsas alocadas pela DPE/CNPq.
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Inauguracao do Museu Antartico
Foi inaugurado, no dia 7 de Janeiro de 1997, o Museu Antartico, 

anexo ao Museu Oeanografico Professor ELIEZER DE CARVALHO 
RIOS, da Funda^ao Universidade do Rio Grande (FURG), com a pre
sent do Vice-AImirante JOSE ALBERTO ACCIOLY FRAGELLI, Co- 
mandante do 5.° Distrito Naval e do Contra-Almirante ANTONIO 
CARLOS DA CAMARA BRANDAO, Secretario da CIRM.

A constru^ao foi executada mediante convenio da SECIRM com 
a FURG. Voltado a coleta, guarda, pesquisa, preservaqao e difusao 
de coleqdes e informaqoes relativas ao sexto Continente, contribui- 
ra para promover e incentivar as pesquisas brasileiras na area; ao 
mesmo tempo, fara o resgate permanente da “Memoria da Presenqa 
Brasileira na Antartica”.

0 acervo preservado constituir-se-a em base segura para o de- 
senvolvimento das pesquisas e aqoes empreendidas pelas presentes 
e futuras geraqoes e explicitara as relaqoes geopoliticas entre o 
Continente Americano e a Antartica e o estreitovmculo geomorfologico, 
oceanografico, economico e historico entre essas regioes.

Cerimonia de Premiagao do 

III Concurso Fotografico 

Sobre Temas Antarticos
Visando a divulgaqao do Programa Antartico Brasileiro - Alem da premiaqao prevista aos tres primeiros co- 

PROANTAR e a promoqaodos valores esteticos do continente locados (bonificaqao em especie e custeio de umavi-
Antaitico, foi realizado, no primeiro quadrimestre deste ano, agem a Antartica), 5 dessas fotos representarao a arte
o 3. Concurso Fotografico Sobre Temas Antarticos". 0 con- brasileira na VIII Reuniao de Administradores de Progra-
curso reuniu 63 fotografias de 20 autores, registrandoapre- mas Antarticos Latino-Americanos - RAPAL, realizada
senqa brasileira no continente gelado. 0 alto m'vel dos trabalhos no perfodo de 30/6 a 4/7, na cidade de Montevideo-
apresentados tornou muito dificil a escolha das 10 melhores foto- Uruguai. 
grafias, abaixo relacionados:

1.° Lugar - LUAR ANTARTICO
FRANCISCO E. S. PETRONE (CAP)

2.° Lugar- CHEGADA
FRANCISCO E. S. PETRONE (CAP)

3.° Lugar- ACAMPAMENTOANTARTICO
ALEXANDRE CENEVIVA L. ALMEIDA (CAP)

4.° Lugar- DESAFIO
FRANCISCO E. S. PETRONE (CAP)

5. ° Lugar - sAlDA PARA 0 MAR
ARMANDO T. HADANO (INPE)

6. ° Lugar- ESTAQAO FERRAZ
EMILIA CORREIRA (INPE)

7. ° Lugar - TETO DE GELO
EMILA CORREIA (INPE)

8.° Lugar- ESPERA
1° SG-MO EUDES C. PEREIRA 
(GRUPO-BASE EACF)

9. ° Lugar- VIGILANTES
GEORGEANAMESERANI (USP)

10. ° Lugar- IMENSIOAO AZUL
JOSE ROBERTO M. C. DA SILVA (USP) 1.s Lugar - Luar Antartico, de FRANCISCO E. S. PETRONE (CAP)
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XXI Reuniao Consultiva do 

Tratado da Antartica - XXI ATCM
No periodo de 19 a 30 de maio realizou-se na cidade de Christchurch, Nova Zeldndia, a XXI 

ATCM. A delegagdo brasileira foi chefiada pelo Contra-Almirante ANTONIO CARLOS DA 
CAMARA BRANDAO e contou com a participagao dos Coordenadores do GO, GA e GAAm 

do PROANTAR e representantes do MRE e do MCT

Principais acontecimentos:
- o Brasil apresentou um relate sobre o andamento do piano de 

gestao da ASMA (Antarctic Specially Maneged Area) da Bafa do 
Almirantado;

- continuaram as discussoes sobre o anexo VI (LIABILITY) ao 
Protocolo de Madri; o Grupo que vem tratando do assunto 
devera encerrar suas discussoes ate a proxima ATCM, quando 
sera apresentado um trabalho final;

- foram aprovadas as Regras de Procedimento para o Comite de 
Prote^ao Ambiental (CEP), que devera se reunir pela primeira 
vez na semana que antecedera a proxima ATCM, tendo em 
vista que a Russia ja ratificou o Protocolo e ojapao devera 
faze-Io ate o final do ano;

- foi apresentado pelo SCAR/COMNAP o Antarctic Master 
Directory, que contem duzentos metadados de varies pai'ses e 
constitui um banco para troca de dados cientificos obtidos na 
Antartica;

- a Australia assumiu a coordenaqao das ideias para 
definiqao de consenso dos termos "minor" e "transitory", 
que nortearao as avalia^oes de impacto ambiental; e

- os SCAR/COMNAP apresentaram um trabalho sobre 
monitoramento de impactos ao meio ambiente produzi- 
dos por atividade cientfficas, que evoluira para um manual 
que produzira tecnicas para a execuqao do monitoramento.

uma

Foram aprovadas resoluqdes que:

- recomendam a divulgaqao, entre os pai'ses partes, da Ava- 
liaqao de Impacto Ambiental Abrangente;

- por meio de um formulario, procura padronizar as infor- 
maqoes das atividades tun'sticas e nao-governamentais; e

- enfatiza a necessidade de estaqoes e navios possuirem e 
testarem piano de contingencia.

CONCURSO ESTIIDANTII
Concurso Estudantil

SOBRE “A Importancia do Mar para o Brasil”A ImportAncia do
A Secretaria da Comissao Interministerial para os Recursos 

do Mar lan^ou, no dia 13 de maio, o Concurso Nacional de Reda- 
q:ao, intitulado "A Importancia do Mar para o Brasil", destinado a 
alunos do 1°, 2.° e 3.° graus. 0 Concurso tern como objetivos 
promover e divulgar a importancia do mar junto a juventude, 
contribuindo para criar uma consciencia mantima, essencial para 
o future de nossa soberania, e sensibilizar os estudantes brasi- 
leiros para os desafios representados pela preserva<;ao e explo- 
ra^ao sustentavel dos recursos do mar. 0 premio para o primei- 
ro colocado, em cada mvel de instru^ao, sera uma viagem a 
Lisboa-Portugal, ocasiao em que visitarao a Exposi^ao Mundial 
sobre os Oceanos (EXPO-98), da qual o Brasil participara. Os 2.o 
e 3.0 colocados serao contemplados com uma viagem a ilha de 
Fernando de Noronha.

Foram enviados aos Distritos Navais, cartazes e folders con- 
tendo o regulamento do concurso. Informa^oes poderao 
obtidas pelos telefones (061) 349-6561 e 349-5804.

PARA O B RASIL

ser
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CNPq Concede Bolsas para 

o Programa REVIZEE
CIRM Aprova o 

Programa Piloto 

GOOS/Brasil
Apos intensos esfor^os de articula^ao do Especiais (DPE), urn programa de apoio

REVIZEE, atraves do qual foram alocadas, 
ral, o Conselho Nacional de Desenvolvi- no penodode 1997/1998, um total de203 
mento Cientifico e Tecnologico (CNPq) bolsas, distribm'das entre as seguintes 
decidiu criar, na sua Diretoria de Programas dalidades:

ao
Comite Executivo e da Coordenaqao Ge- A CIRM aprovou em sua 133.a Ses- 

sao Plenaria, realizada em 30 de abril 
de 1997, o Programa Piloto para o Sis- 
tema Global de Observa<;ao dos Ocea- 
nos (GOOS)aserdesenvolvido no Brasil.

0 GOOS, programa criado pela 
Comissao Oceanografica Intergover- 
namental (COI), da UNESCO, em co- 
opera^ao com a Organiza^ao 
Metereologica Mundial (OMM) e o 
Programa das Na^des Unidas para o 
Meio Ambiente (PNUMA), tern o propo- 
sito de coletar, analisar e divulgar 
dados e informa^oes dos oceanos, 
da regiao costeira e dos mares fe- 
chados e semifechados, a fim de per- 
mitir a elaborate de previsoes confia- 
veis das conduces oceanicas e atmos- 
fericas.facilitarogerenciamento da re
giao costeira, avaliar os processes 
que promovem variances no regime 
dos oceanos, bem como prover as ne- 
cessidades de informa<;6es sobre as mu- 
dan<;as do clima.

0 Brasil, pais que ratificou a CNU- 
DM e aderiu a Agenda 21 (em seu capi- 
tulo 17 - Prote^ao dos Oceanos), consi- 
derando a extensao da area mantima 
de interesse nacional sobre a qual se 
deve garantir o desenvolvimento sus- 
tentavel, houve por bem definir sua par- 
ticipa^ao no Programa GOOS, criando, 
para esse fun, o Programa Piloto GOOS/ 
Brasil, sob os auspicios da Comissao In- 
terministerial para os Recursos do Mar 
(CIRM), e cuja execu^ao sera coordena- 
da pela Diretoria de Hidrografia e Nave- 
ga^ao (DHN).

Dentro do escopo do GOOS, tam- 
bem foi aprovado o Programa Nacional 
de Boias, que visa a coleta de dados 
oceanograficos e meteorologicos, a fim 
deatenderasnecessidades de carac- 
teriza<;ao do meio ambiente e pro
ver informa^oes que atendam a se- 
guran^a da navega^ao nas areas ma- 
rftimas sob a responsabilidade do Bra
sil, para efeitos de previsao meteorolo- 
gica marinha e salvaguarda da vida Hu
mana no mar.

0 programa sera coordenado pela 
DHN eja preve, para 1997, o lan<;a- 
mento de boiasdederiva e boias de fun- 
deio ao longo doAtlanticoSuleTropical.

mo-

ITI (Instituto Tecnologico Industrial)________
DTI (Desenvolvimento Tecnologico Industrial)

96
74

AEV (Especialista Visitante) 30
ASP (Estagio de Curta Duragao no Exterior) 3

TOTAL 203

As modalidades DTI e ITI sao bolsas de 0 quadro de distribui^ao das bolsas en- 
longa dura^ao (12 meses, renovaveis por tre os Subcomites RegionaisdePesquisaeo 
igual penodo), e as demais modalidades (AEV seguinte: 
e ASP) sao bolsas de curta dura^ao.

SCORE ITI DTI AEV ASP TOTAIS
Norte 21 13 18 0 52
Nordeste 38 18 6 0 62
Central 16 24 0 0 40
Sul 13 15 6 3 37
Coordenapao
Geral

8 4 0 0 12

TOTAL 96 74 30 3 203

As bolsas concedidas pela DPE/CNPq 
atendem tanto a area ambiental (Oceano- 
grafia, Meteorologia e Sensoriamento Re
mote), quanto a area de pesca. Entretanto, 
tendo em vista os objetivos e metas do Pro
grama REVIZEE, a Coordena^ao Geral reco- 
mendou que os Subcomites Regionais 
aloquem a maioria das bolsas recebidas (mi- 
nimo de 70%) as areas de prospec^ao de es- 
toques, estatlstica pesqueira e dinamica de 
popula^oes/avaliaijao de estoques.

As bolsas concedidas a Coordenaqao 
Geral destinam-se ao Projeto de Analise/Re- 
finamento deDadosPreteritos e a integra- 
^ao de novas informa^oes ao REVIZEE, nas 
areasdeProspecc;aoPesqueira, Oceanografia 
Fisica/Climatologiae Oceanografia Geologica.

O processo de implementa^ao das 
bolsas concedidas pela DPE/CNPq, de- 
sencadeado no im'cio de 1997, encontra-se 
em pleno desenvolvimento, com a maioria 
das bolsas ja implantadas.

Cabe, ainda, lembrar que a CAPES/MEC 
esta, tambem, apoiando o REVIZEE, ten
do concedido 5 bolsas de mestrado,

alocadas aos cursos de Oceanografia no 
pais, 3 para os cursos do 10/USP (1 para 
Oceanografia Biologica e 2 para Oceano
grafia Fisica), para o SCORE-NORTE; e 2 
para o Curso de Pos-Gradua^ao em Oce
anografia da UFPE, para o SCORE-NOR- 
DESTE. No corrente ano, a Coordena- 
<;ao Geral esta, novamente, buscando o 
apoio da CAPES ao REVIZEE.

As bolsas alocadas pela DPE represen- 
tam um compromisso de cerca de RS 
2.080.000,00 investidos, por ano, pelo 
CNPq, na execu^ao do REVIZEE, o que ates- 
ta a confian^a depositada por aquele Con
selho no Programa.

Em virtude deste aporte essencial, a 
Subcomissao para o PSRM e o plenario da 
CIRM referendaram uma decisao do Comi
te Executivo, no sentido de convidar o CNPq 
para integrar o referido Comite. Hoje, o Co- 
ordenador de Programas Institucionais da 
DPE/CNPq, Dr. HUGO PAULO NASC1MENTO 
VIEIRA, representa aquele Conselho, com 
voz e voto no Comite Executivo para o Pro
grama REVIZEE.
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Os resumes dos conhecimentos oceanogra- 
ficos dos ultimos 20 anos, produzidos pela 
Fundagao Universidade do Rio Grande - 
FURG, comegam a ser incorporados as prin
cipals bibliotecas cientificas de todo o mundo, 
por meio de uma publicagao editada na Alema- 
nha, pela Springer-Verlag, uma das mais con- 
ceituadas editoras do planeta.

0 trabalho "Subtropical Convergence Envi
ronments - The coast and sea in the southwes
tern Atlantic", publicado em ingles, envolveu 
mais de 30 cientistas da FURG, das mais va- 
riadas areas de pesquisa, sob a coordenaqao dos 
professores ULRICH SEELEIGER, CLARISSE 
ODEBRECHT, eJORGE GASTELLO.

A obra, que ja Integra os catalogos da Sprin
ger, trata da regiao chamada "convergencia Sub
tropical" do OceanoAtlantico, urn importante 
berqario e zona de reprodugao de grandes 
estoques comerciais de origem Subtropical 
e Antartica.

0 livro e o primeiro estudo multidisciplinar 
desse largo e complexo ecossistema marinho. 
Analisa as intera<;6es e influencias entre a terra 
e o mar e os resultados provocados junto ao 
conjunto de seres vegetais e animals desse am- 
biente.

me sustentavel de pesca. Para demonstrar essa 
necessidade, a publicagao traz urn apendice com 

complete inventario sobre as especies exis- 
tentes ao longo da faixa Oeste do Atlantico Sul.

0 projeto desenvolvido na FURG, com recur- 
sos do PADCT-CLAMB-CNPq, envolveu a efetiva 
participac;aodosdepartamentos de Qui'mica, 
Fisica, Geociencias, Ciencias Fisiologicas e 
de Oceanografia, tornou possivel reunir, em 
urn so documento, o resumo de todo o conheci
mento gerado pela produ^ao cientifica na area 
de Oceanografia.

A importancia dessa obra, com 320 paginas, 
esta relacionada com a dificuldade encontrada 
por organismos de controle e pesquisa do mar, 
para a obtengao de dados dessa natureza. Hoje, 
poucas sao as regioes oceanicas que contain 
com estudos tao completes, como esse pro- 
duzido pela FURG. No hemisferio sul, esse co
nhecimento e ainda mais reduzido, o que pro- 
porcionou urn imediato interesse de diversas 
editoras dos Estados Unidos e da Europa em 
publica-lo.

Com uma filosofia e politica aprovadas pelo 
Conselho Universitario em 1987, a FURG definiu 
a sua vocaqao institutional voltada para o ecos
sistema costeiro, passando desde entao a orien- 
tar toda a sua atividade de ensino, pesquisa e 
extensao para esse fun.

Essa atitude acabou determinando uma ine- 
dita atuagao no pais, que vem proporcionando

a FURG, pelo trabalho desenvolvido e pelos 
resultados apresentados, a participagao em 
diversos programas governamentais brasi- 
leiros e com entidades internacionais de pes
quisa e de legislagao sobre esse ambiente.

Hoje a FURG, atraves de sens quadras, 
integra oficialmente varies programas fun
damentals para o desenvolvimento costeiro 
e oceanico do pais, como o Programa de Ava- 
liagao do Potencial Sustentavel de Recursos 
Vivos na Zona Economica Exclusive (Progra- 
maREVlZEE), o Plano deLevantamento da Pla- 
taforma Continental Brasileira (LEPLAC), o Pro
grama Antartico Brasileiro, o Estudo Ambien- 
tal da Petrobras para o Atlanico Sul, o con- 
venio com a ONU para sediar, na America do 
Sul, urn programa de treinamento de recursos 
humanos em gerenciamento costeiro, grupos de 
trabalho de satelites da Nasa e de agencias espa- 
ciais da Franga e dojapao, organizagoes inter
nacionais de controlede capturas de baleias, de 
algas nocivas, de monitoramento e poluigao ma- 
rinha, de mudangas climaticas globais, e etc.

Para demonstrar essa integragao, o Ministe- 
rio de Ciencia e Tecnologia sediou, recente- 
mente (08 a 10 abril), reunioes do Comite de 
Ciencias do Mar, cujo objetivo e criar um progra
ma piloto para a execugao dos compromissos 
internacionais firmados pelo Pais, especialmen- 
te na area do desenvolvimento sustentavel em 
areas transacionais e marinhas.

um

O livro e importante tambem pela preocupa- 
gao demonstrada com a exploragao comercial 
dos estoques pesqueiros dessa regiao, indi- 
cando processes para a aplicagao de um regi-

Laboratorio Bioma Estudando a Bioecologia dos Manguezais
Ha cerca de vinte anos, estimulados pela ne- 

cessidade de melhor conhecer esse ecossistema, 
amplamente representado ao longo do litoral 
brasileiro, iniciamos os trabalhos necessaries a 
implantagao de equipe capaz de levar adiante 
nossos objetivos.

Ao mesmo tempo que criavamos disciplina, 
em m'vel de pos-graduagao, especifica sobre o 
ambiente biologico dos manguezais, nos preo- 
cupamos em adotar metodologia de estudo que 
permitisse comparar os resultados, a serem ge- 
rados para o Brasil, com os demais registrados 
pela literatura.

Desde o inicio contamos com a colaboragao 
de especialistas estrangeiros, ate mesmo quan- 
do da estruturagao do projeto-piloto em 
Cananeia, litoral sul do Estado de Sao Paulo, 
iniciado em meados de 1978.

Sempre soubemos que, sent a parceria com 
outros centros de pesquisa, seria impossivel le- 
vantar os dados necessaries ao conhecimento 
do estado-da-arte sobre os manguezais brasilei- 
ros, ocupando um dos primeiros lugares no mun
do em termos de extensao. Ao longo de todos 
esses anos ministramos cursos e proferimos palestras 
em, praticamente, todos os estados costeiros, com- 
partindo experiencias locals e regionais.

Enquanto orientavamos estagiarios e pos- 
graduandos no Institute Oceanografico da USP, 
participavamos de reunioes cientificas nacionais 
e internacionais, apresentando resultados das va- 
rias atividades desenvoividas pelo BIOMA, apoia- 
das com bolsas e/ou auxllios do CNPq, FAPESP, 
UNESCO/ROSTLAC, Fundagao Tinker, OEA, U.S. 
Fish & Wildlife Svice, entre outros.

Por ocasiao do I PSRM - Plano Setorial para

os Recursos do Mar, fomos contemplados pela C1RM 
com recursos suficientes para compra e instala- 
gao de equipamentos, bolsas de iniciagao cien- 
tlfica e de aperfeigoamento, que nos permitiram 
implementar os projetos sobre manguezais, em 
andamento no litoral de Sao Paulo.

Ainda na decada de 80, fomos envolvidos com 
a prestagao de servigos ao judiciario, ao sermos 
nomeados perita judicial da primeira agao movida 
no Brasil por danos ambientais, atuando no caso 
do vazamento de petroleo no Canal da Bertioga, 
ocorrido em outubro de 1983. Depois dessa, mui- 
tas outras agoes se seguiram ate o presente, influ- 
enciando decisivamente na formulagao dos proje
tos do Laboratorio BIOMA.

Assim e que passamos a desenvolver estudos 
pioneiros, sobre valoragao economica de 
manguezais; determinagao da biomassa aerea de 
bosques de mangue; e restauragao de manguezais 
impactados / degradados, sem contudo inter
romper as atividades referentes as caracterizagoes 
estrutural e funcional do ecossitema, incluindo 
produtividade dos bosques, taxas de decomposigao 
foliar, crescimento de raizes-escora (rizoforos) e 
desenvolvimento de plantulas, alem de estudos 
sobre ciclagem de nutrientes.

Como atividades do Laboratorio BIOMA, in- 
clulmos a co-orientagao de pos-graduandos no 
Brasil e no exterior, alem de ministrarmos discipli- 
nas em Programas de Pos-Graduagao, nao so no 
Pais como no exterior, e a prestagao de assessoria 
tecnica a projetos governamentais e nao-governa- 
mentais, em m'vel da america latina.

Com a produgao de varias dissertagoes e teses, 
publicagao de inumeros trabalhos cientlficos e de 
divulgagao, e a elaboragao de mais de tres dezenas

de laudos periciais, bem como com a formagao 
e a capacitagao de recursos humanos, hoje em 
dia encontramo-nos envolvidos com temas vol- 
tados as mudangas globais, principalmente no 
que tange a proposigao de se utilizar os 
manguezais como indicadores biologicos das va- 
riagoes do m'vel medio relative do mar.

Continuamos trabalhando em conjunto com 
outros niicleos de pesquisa, das regioes Norte, 
Nordeste e Sudeste, no sentido de tabular, anali- 
sar e discutir os dados gerados ao longo desses 
anos, com objetivo de prover medidas de 
servagao e de manejo adequadas a dinamica des
se ecossistema, sensfvel as agoes antrdpicas per- 
petradas sobre a zona costeira ou em m'vel de 
bacias hidrograficas.

Numa avaliagao cn'tica da atuagao do BIOMA, 
nos remetemos aos idos de 1976, quando so- 
mente alguns poucos tinham bem clara a nogao 
da importancia dos manguezais, enquanto que 
com o tempo e a experiencia da perda paulatina 
dessa fonte de recursos naturals, e a conseqiien- 
te socializagao dos prejm'zos, logramos angariar 
muitos adeptos envolvidos com a causa da con- 
servagao desse ecossistema. Varios grupos en
volvidos com educagao ambiental passaram a se 
dedicar a protegao dos manguezais - cada um dos 
que passaram pelo laboratorio ou que assistiram as 
nossas aulas transformou-se em agente multiplicador, 
fazendo com que a realidade atual seja bem mais 
auspiciosa que a de 20 anos atras.

con-

* VARA SCHAEEFFER-NOVELLI, pequisadora do 
CNPq 1 A, Institute Oceanografico/USP, Docente Res- 
ponsavel pelo Laboratorio BIOMA.
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• 20/1197 - Almirante-de-Esquadra DOMINGOS ALFREDO SILVA 
- CEMA e Vice-Almii ante ROBERTO DE GUIMARAES CARVALHO 
-Vice-CEMA.

• 18/3/97 - Almirante-de-Esquadra (RRm) WALBERT LISIEUX 
MEDEIROS DE FIGUEIREDO.

• 15/4/97 - Prof.JOAO CLAUDIO TODOROV- Reitor da UnB.

• 24/4/97 - Prof. CARLOS ALBERTO EIRAS - Reitor da FURG, Dr. 
LUIZ EDUARDO CONSIGLIO - Presidente do Clube Alpino 
Paulista, e Dr. SILVIO MARTINS - Clube Alpino Paulista.

• 29/4/97 - Dr.JOSE GALIZIA TUNDISI - Presidente do CNPq, 
Dr. CARLOS ROBERTO DE FARIA E SOUZA - CNPq e Dr. 
CASPAR ERICH STEMMER- Secretario deDesenvolvimento 
Cientffico/MCT.

• 6/5/97 - Dr. EDUARDO DE SOUZA MARTINS - Presidente do 
IBAMA, Dr. CELSO MARTINS PINTO- IBAMA, Dr. MANGEL MAGA- 
LHAES, IBAMAe CF (RRm)PAULO TEIXEIRA DE CASTRO- IBAMA.

• 17/6/97 - Dr. JOSE DIAS NETO - IBAMA, Dra CARMEN LUCIA 
D. B. R. WONGTSCHOWSKI - I0USP e CMC (RRm) ALTINEU 
PIRES MIGUENS - MMA.

• 18/6/97 - Dr. PAULO CORDEIRO - Casa Militar/PR.

• 19/6/97 - CMC (RRm) ANTONIO JOSE TEIXEIRA - MCT, Dr. 
ANTONIO CARLOS ROCHA CAMPOS - Presidente do SCAR e 
Dr. FERNANDO VASCONCELLOS DE ARAUJO - MMA.

• 20/6/97 - Almirante-de-Esquadra WALDEMAR NICOLAU 
CANELLAS JUNIOR - CEMA e Vice-Almirante ROBERTO DE 
GUIMARAES CARVALHO - Vice-CEMA.

Bloco de Selo Sobre Temas Antarticos
Com o proposito de contribuir para a divulga^ao do Programa Antartico Brasileiro - 

PROANTAR, a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - EBCT, realizou, no dia 13 de maio 
proximo passado, o lan^amento de um Bloco de Selo Sobre Temas Antarticos.

Ilustrado em tecnica mista, oleo e acrflica sobre o papel, o bloco PROANTARfoi elaborado 
nas tonalidades branca e azul, com o objetivo de caracterizar o ambiente frio da Antartica.

Os animais escolhidos para a composicjao do bloco, pingiiins e a foca-de-weddell, podem 
ser considerados os representantes mais conhecidos e populates da regiao onde atuam os 
pesquisadores brasileiros, chegando a participar do cotidiano da equipe na Esta^ao Antartica 
Comandante Ferraz. A utiliza^ao do mapa faz uma alusao ao posicionamento geografico, 
entre o Brasil e a Antartica, dando uma referencia pedagogica a importancia estrategica do 
Programa Antartico Brasileiro. Para completar o conjunto do bloco, foi ilustrado o Navio de 
Apoio Oceanografico "Ary Rongel”, que pode ser considerado uma das ferramentes mais 
importantes ao trabalho cienti'fico e as demais atividades de apoio desenvolvidaspelo Programa.

A cerimonia, que contou com a present do Sr. ALEXIS STEPANENKO - Diretor 
Comercial da ECT, constou da obliteragao do selo comemorativo pelo Ministro da Mari- 
nha e Ministro Coordenador da CIRM, Almirante-de-Esquadra MAURO CESAR RODRIGUES 
PEREIRA, lam;ando-o oficialmente e colocando-o em circulagao em todo o territorio nacional, 
apartirdaquela data.

COMISSAO INTERMINISTERIAL PARA OS RECURSOS DO MAR 
Secretaria da CIRM - Ministerio da Marinha 
EMI - Bloco N - 39 andar - Anexo B 
Brasflia-DF - 70055-900


