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Nesta Ediqao
CffiM

o novo 

Secretdrio da CIRMO Assume o novo Secretdrio da CIRM 1

PSRM A pos 2 anos e 4 meses 
como Secretario da 
CIRM, o Contra-Almiran- 

te ANTONIO CARLOS DA CAMARA 
BRANDAO, designado para ser o 
Subcomandante da Escola Superi
or de Guerra (Rio de Janeiro), ao 
passar o cargo enfatizou que esta- 
va convicto da relevdncia das tare- 
fas que a SECIRM desenvolve, vol- 
tadas bdsica, mas ndo exclusiva- 
mente, para atender as diretrizes 
da Politico Nacional para os Recur
sos do Mar (PNRM) e da Politica An- 
tdrtica Brasileira (POLANTAR). 
Mencionou, tambem, a importdncia 
da CIRM como organizacdo com- 
petente para proceder estudos, 
apontar solugoes e forjar, enfim, a 
capacitagdo necessdria sobre es- 
tes assuntos.

O novo Secretdrio da CIRM, o

Contra-Almirante LUIZ ANTONIO 
MONCLARO DE MALAFAIA, manifes- 
tou o entusiasmo e a alegria da sua 
indicagao, por saber da importdncia 
e abrangencia das atividades coorde- 
nadas pela CIRM, por meio dos diver- 
sos programas decorrentes da 
PNRM, salientando a necessidade de 
o Rats intensificar a exploragcto raci- 
onal e economica da nossa vasta 
area maritima e carrear esforgos no 
sentido de estimular o desenvolvimen- 
to da mentalidade maritima de 
povo. Concitou, tambem, todos os ser- 
vidores daquela Secretaria a somar 
esforgos aos dos representantes dos 
ministerios que integram a CIRM, 
com o prestimoso auxilio dos orgao 
de pesquisa, para alcangar os efei- 
tos desejados da Politica Nacional 
para os Recursos do Mar e da Politi
co Antdrtica Brasileira.
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PSRM
-III

C om o proposito 
de realizar ope- 
ragoes oceano- 

grdficas era proveito do 
Programa REVIZEE, o 
NOc Antares suspendeu 
do porto do Rio de Janei
ro, no dia 13 de abril e 
regressou no dia 10 de 
julho do corrente ano.

Nessa comissdo, o 
navio atendeu as neces- 
sidades de pesquisas 
apontadas pela coorde- 
nagdo-geral do Progra
ma, tendo operado na 
regido norte da ZEE 
(SCORE/NORTE), visi- 
tando os portos de Natal, Fortale
za, Belem e Itaqui, de acordo com 
a seguinte programagdo:
- Natal - de 19 a 22 de abril;
- Belem - de 27 a 30 de abril;
- Belem - de 14 a 18 de maio;
- Belem - de 02 a 06 de junho;
- Itaqui - de 20 a 23 de junho; e

NOc ANTARES

- Fortaleza de 03 a 07 de julho; sites vislumbrados pelo REVIZEE, 
Mais umavez, o NOc Antares jd que, neste programa, o referi- 

contribuiu para a significativa do navio pode ser considerado o 
participagdo da Marinha do Bra- esforgo principal em operaedes de 
sil (DHN) no alcance dos propo- pesquisa.

Emprego do NOc "Thalassa" em proveito 
do Programa "REVIZEE"

Em cumprimento ao convenio es- corrente ano. A realizagao da segunda 
expedigdo de arrasto de grande profun- 
didade esta prevista para periodo seme- 
Ihante do proximo ano.

A participagdo do NOc "THALASSA" 
em proveito do 
REVIZEE contri-

Informaiivow* tabelecido entre a CIRM, a empresa 
BAHIA PESCA e o Institute Frances de

Publicagdo Semestral da Secretaria 
da Comissdo Interministerial para os 

Recursos do Mar
Diagramagdo e Impressdo

Ct. Comunicagao 
Fone: (061) 972-0905

Pesquisa para Exploragdo do Mar - 
IFREMER, o Navio Oceanografico 
(NOc) “THALAS
SA" foi emprega- 
do na realizagao 
de pesquisas na 
costa central da 
ZEE, em proveito 
do Programa 
REVIZEE.

O navio, que 
atracou no porto 
de Salvador no 
dia 22 de maio 
passado, realizou 
a primeira cam- 
panha de ecointegragdo durante o pe
riodo de 25 de maio a 09 de julho do

bui de forma 
significativa 
para os resulta- 
dos esperados 
no dmbito do 
programa, ten
do em vista o 
alto
tecnologico dos 
equipamentos 
de pesquisa ins- 
talados a bordo 

e a reconhecida capacitagao dos pesqui- 
sadores brasileiros.

As opinioes constantes dos textos reproduzidos sdo 
de exclusiva responsabilidade de seus autores. As 
sugestoes e materias para publicagdo deverdo ser 

encaminhadas para:

COMISSAOINTERMMSTERIAL PARA OS RECURSOS DO MAR 
Secretaria da CIRM 

EMI - Bloco N - 3° andar - Anexo B 
Brasilia - DF 70.055-900

nivel

NOc ThalassaFax: (061) 429 -1336 / Fone: (061) 429-1334 
E-mail: 54@secirm.mar.mil.br

Visits nosso site na INTERNET
http://www.mar.mil.br/~secirm/secirm.htm
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Primeiro aniversdrio da Esta^do Ciexitifica 

do Arquipelago do Sdo Pedro e Sdo Paulo
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AComissao Interministerial 
para os Recursos do Mar 
(CIRM) planejou a ocupa- 

gao do Arquipelago de Sdo Pedro 
e Sdo Paulo motivada pela Con- 
vengao das Nagoes Unidas sobre 
o Direito do Mar, que mudou a 
ordem juridica internacional rela
tive aos espagos maritimos e se 
constitui instrumento essencial d 
paz mundial e, ainda, pelo inte- 
resse da comunidade cientifica 
no fato de esse Arquipelago ca- 
racterizar uma situagdo rara no 
planeta, onde formaram-se ilhas 
a partir de falha tectonica. Tais 
aspectos relevantes alinham-se a 
sua posigdo geogrdfica, que Ihe 
confere, tambem, significativa im- 
portdncia estrategica, por se localizar na 
rota de peixes de comportamento migra- 
torio que percorrem diversos oceanos e 
que possuem alto valor economico, 
como e o caso da Albacora Lage, uma 
especie de atum. Para atender a esse 
conjunto de motivagdes, a ocupagdo do 
Arquipelago se fez por meio da instala- 
gao, na ilha principal - BELMONTE -, de 
uma estagao cientifica que completou, 
no dia 25 de junho ultimo, um ano de 
existencia e de plena funcionamento, 
com o continue guarnecimento das su- 
cessivas equipes de pesquisadores bra- 
sileiros engajados no Programa Arqui
pelago.

mento consta de aulas praticas e 
teoricas onde sao transmitidas 
goes sobre combate a incendio, so- 
brevivencia no mar, primeiros so- 
corros, comunicagoes e operagdo 
e manutengao de bote inflavel. Faz 
parte, tambem, do treinamento pa- 
lestras sobre normas de seguran- 
ga na ocorrencia de abalo sismi- 
co, manutengao e conservagao da 
estagao cientifica, aspectos ocea- 
nograficos na regiao do Arquipe
lago de Sdo Paulo e Sdo Pedro, 
comportamento socio-espacial hu
mane e principios do Socorro e 
Salvamento (SAR) na area do 3° 
Distrito Naval.

Alem do apoio jd citado, a 
Marinha do Brasil decidiu transfe- 

rir o Navio Balizador "Tenente Boanerges" 
do 4° para o 3° Distrito Naval, para apoiar 
o Programa Arquipelago nas viagens tri- 
mestrais de manutengao da estagao ci
entifica. Alem disso, a DHN editou 
temente a carta ndutica no 11, que abran- 
ge a area do Arquipelago de Sdo Pedro e 
Sdo Paulo.

E importante mencionar que ha gran
de interesse da comunidade cientifica 
participar desse programa, havendo, atu- 
almente, 26 projetos sendo desenvolvidos 
no Arquipelago.

Neste primeiro ano, jd foram realiza- 
dos seis “Treinamentos Pre-Arquipelago", 
capacitando 142 pesquisadores e 32 ex- 
pedigoes cientificas, das quais participa- 
ram 73 pesquisadores oriundos de todo o 
Brasil. Alem disso, foram executadas cin-

no-

e Sdo Paulo

Brasil. Visando d preservagdo 
ambiental, a estagao utiliza sistema de 
geragdo de energia solar desenvolvido 
pelo Centro de Pesquisa de Energia Ele- 
trica (CEPEL), do Ministerio de Minas e 
Energia, e sistema dessalinizador por 
osmose reverse para produzir dgua po- 
tdvel, a partir da dgua do mar.

Com a ocupagdo da "Estagao Cien
tifica do Arquipelago de Sdo Pedro e 
Sdo Paulo", a partir de 25/06/98, 
garantiu-se a habitabilidade do Arqui
pelago, e o Brasil passou a contar, ao 
seu redor, com area maritima de 200 
milhas de raio, na sua parte mais exter
na, denominada pela Convengdo como 
"Zona Economica Exclusive" (ZEE). Isto 
representa acrescimo de cerca de 
450.000 quilometros quadrados de area 
maritima (equivalente d area do estado 
de Minas Gerais), na qual o Pais terd 
direito de soberania para fins de explo- 
ragdo, aproveitando, conservagao e 
gestdo dos recursos naturais Id existen- 
tes.

recen-

em

Para o estabelecimento dessa Esta- 
gdo Cientifica, foram desenvolvidos es- 
tudos tecnicos, no dmbito da CIRM, vi
sando a verificar as reais condigoes fisi- 
cas locais sem que houvesse alteragdo 
dos ecossistemas Id existentes. Essas 
preocupagoes levaram a CIRM a estu- 
dar a questdo ambiental em diversas 
reunides em grupos de trabalhos com 
representantes de diferentes ministeri- 
os e drgdos ligados ao assunto, bem 
como a efetuar seis comissdes 
exploratorias ao arquipelago, nas quais 
participaram os responsdveis pelo pro- 
jeto de construgdo da estagao cientifica 
e os coordenadores das atividades. de 
pesquisas a serem desenvolvidos na- 
quela area maritima

A estagao cientifica foi projetada por 
pesquisadora da Universidade Federal 
do Espirito Santo e construida pelo La
boratory para Produtos Florestais, do 
IBAMA. Sua instalagao contou com o 
apoio fundamental do Navio Faroleiro 
Alte. Graga Aranha, da Diretoria de 
Hidrografia e Navegagdo da Marinha do

co comissdes do Navio Faroleiro “Almiran- 
te Graga Aranha", para instalar e manter 
a estagao cientifica e apoiar as equipes 
de imprensa que Id estiveram.

A "Estagao Cientifica do Arquipelago 
de Sao Pedro e Sao Paulo" marca a pre- 
senga da bandeira nacional no ponto 
mais afastado do litoral nordeste do Bra
sil, consagrando assim, uma vez mais, o 
espirito que norteia as atividades levadas 
a efeito pela CIRM, no sentido de integrar 
a nossa ZEE e a plataforma continental 
ao espago economico e territorial brasi- 
leiro.

A estagao cientifica e ocupada por 
quatro pesquisadores da comunidade 
cientifica, que sao substituidos a cada 
24 dias. Para sua seguranga, a estagao 
dispde de equipamentos de comunica
goes por satelite e equipamentos radio 
(VHF e UHF), alem de contar com o 
apoio de uma embarcagao fretada pela 
Secretaria da CIRM, posicionada per- 
manentemente na area.

Para se habilitarem a ocupar a es- 
tagdo cientifica, os pesquisadores rea- 
lizam exames de saude no Hospital Na
val de Natal e treinamento especializa- 
do na Base Naval de Natal e na Esta
gao Naval do Rio Grande, denominado 
"Treinamento Pre-Arquipelago". O treina-

E notoria e indiscutivel a alta relevdn- 
cia das atividades que sdo desenvolvidos 
nesse importante espago maritimo, quer sob 
o ponto de vista cientifico quer sob o enfoque 
economico-social. Inumeros beneficios 
advirao para as geragoes futuras de brasi- 
leiros com a ocupagdo deste Arquipelago, 
e irdo se refletir no aumento da oferta de tra- 
balho em varies segmentos da sociedade.
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Encerramento do Projeto de Mentalidade 

Maritime! do Clube Naval

Jan/Jun-1999 • Vol. 11,N=1

o Comando do 7° DN, a Secre- 
taria da Comissdo Intermi- 
nisterial para os Recursos 

do Mar e o Clube Naval de Brasilia 
promoveram mais urn projeto de menta
lidade maritima com criangas da regicto 
do Distrito Federal e entorno. Tal projeto 
visou a criar na juventude o interesse pe- 
las coisas do mar e a fomentar a consci- 
encia maritima, essencial para nossa so- 
berania.

0 projeto, que teve a duragdo de tres 
meses, desenvolvendo agoes voltadas a 
educag.do ambiental e as atividades es- 
portivas ligadas ao mar, teve exito em vir- 
tude da abnegada colaboragdo de pro- 
fissioneds das mais diversas areas de atu- 
agao, cjue, durante vetrios finais de sema- 
na, abdicaram de seu lazer para colabo- 
rar com essa importante iniciativa do Clu
be Naval.

O sucesso alcangado foi claramente 
evidenciado na satisfagao demonstrada 
pelas criangas por terem participado de 
atividade impar em suas vidas.

Criangas aprendendo a velejar

Foi plenamente atingido o propbsito Distrito Federal e regiao circunvizinha. 
tragado pelo Programa de Mentalidade O esforgo dos instrutores e a dedica- 
Maritima - incentivar jovens para a prd- gao dos alunos foram, certamente, os pi-
tica esportiva ligada ao mar e promover lares para o sucesso alcangado pelo pro- 
atividades de educagdo ambiental no jeto.

NPq "Diadorim"

O Instituo de Estudos do Mar dades de pesquisa oceanogrctfi- de Recursos Vivos na Zona Econo- 

Almirante Paulo Moreira celebrou ca desenvolvidas pelo IEAPM, em mica Exclusive" (Programa 

contrato de "concessdo 

de uso" com o Institute 

Brasileiro do Meio Am- 

biente e dos Recursos 

Naturais Renovdveis, 

por meio do qual passa- 

rct a dispor, pelo prazo 

de dois anos, da embar- ' 

cagdo NPq "Diadorim",
pertencente dquela ins- ^___________________________________

tituigao.

A embarcagdo, que

operava na costa sul do Brasil, especial as inerentes ao "Levan- 

serct destinada ao apoio as ativi- tamento do Potencial Sustentdvel

REVIZEE). Sua manuten-

gao e operagdo sera 

custeada com recursos.
da SECIRM.

O NPq "Diadorim"
0 ,

:. .T
SiStA-, possui as seguintes ca- 

racteristicas principais: 

24 m de comprimento, 

147 t de deslocamento 
llilllllll mdximo, VMM de 10 nos, 

autonomia para 30 dias 

de operagdo, calado de 

3 m a plena cargo e capacidade 

de aguada para 16.000 1.

■f lurisCv'« • * “
I

* * * 'C 
■ -

■ -v:

NPq Diadorim
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MMA, SECIKM e ECTT lan^ant selos comemorativos
Brasil reelege Juiz para o 

Tribunal Intemacional para 

o Direito do Mar (UDM)

do Programa Revizee e do Proarquipelago
o dia 11/03/99, no Espago Cultural 
Guimaraes Rosa, no terreo do edi- 
flcio dos Ministerios da Culture e 

do Meio Ambiente, foram oficialmente lan-
N risdigao nacional.

Na ocasiao, o Ministro do Meio Am
biente fez pronunciamento onde desta-
cou a importdncia dos programas, os 

gados, pelo Edital N° 2/1999 da Empresa resultados ja obtidos e os beneflcios 
Brasileira de Correios e Telegrafos (ECT),

Por ocasiao da nona reuniao dos 
estados partes da Convengcto das 
Nagoes Unidas sobre o Direito do 
Mar (CNUDM), realizada na sede 
da ONU, em New York, no periodo 

de 19 a 28 de maio de 1999, o Pro

fessor Doutor Vicente Marotta 
Rangel foi reeleito para novo man- 
dato de nove anos como juiz naque- 
le tribunal.

E importante ressaltar a votagao

que deles advirao. Reafirmou, tambem, 
os selos comemorativos dos Programas o compromisso do MMA de continuar 
REVIZEE e PROARQUIPE- engajado e apoiando, 

de todas as formas, tan- 
to o REVIZEE quanto o 
PROARQUIPELAGO.

Sobre a sextilha de 
selos que divulga o 
REVIZEE e o PROAR- 
QUIPELAGO 
logomarca da Exposi- 
gao Filatelica Mundial 
Australia 99, realizada 
em Melbourne entre 19 
e 24 de margo de 1999, 
com o tema "A Heranga 
Marltima". A emissao 
dos selos comemorati-

LAGO, com a presenga do 
Ministro do Meio Ambien
te, Dr. Jose Sarney Filho, do 
Procurador Geral da Repii- 
blica, Dr. Geraldo Brin- 
deiro, do Secretario da 
CIRM, Contra-Almirante 
Antonio Carlos da Cama
ra Brandao, do Presidente 
do IBAMA, Dr. Eduardo 
Souza Martins, de repre- 
sentante do Presidente da 
ECT e de outras autorida- 
des.

aparece a

Os selos comemora
tivos foram propostos d 
ECT pelo Ministerio do 
Meio Ambiente, em 1998, 
como parte das come- 
moragoes do Ano Intemacional dos 
Oceanos, visando a dar maior divulga- 
gao a dois importantes programas 
execugao nas areas maritimas sob ju

vos dos nossos progra- 
Selo comemorativo ao Programa mas homenageou e 
REVIZEE e PROARQUIPELAGO

i m

promoveu este impor
tante evento filatelico. 

Alem disso, a iniciativa do MMA tam
bem se inseriu no Programa de Menta- 
lidade Maritima da CIRM (PROMAR), 
no Projeto "Filatelia do Mar".

em

Programa Train-Sea-Coast/Brasil 

realiza curso na regiao norte do Pais
O programa Train-Sea-Coast/Bra- 

sil (TSC-BRASIL), implementado pela 
Fundagao Universidade Federal do 
Rio Grande (FURG) com apoio da 
SECIRM, realizou seu 2° curso 
itinerante, no periodo de 04 a 13 de 
maio deste ano, na 
cidade de Belem,
PA. O curso teve || 
como instituigdo I 
sede a Secretaria S 
Executiva de Cien- S 
cia, Tecnologia e 1 
Meio Ambiente 1

humanos.
O curso, repetindo o exito ante

rior, abordou o seguinte tema basi- 
co: "Gerenciamento Costeiro Inte- 
grado. Trocas e Inter-relagoes entre 
os Sistemas Continental e Oceani-

co Adjacente". 
Atendendo a 
seu proposito, 
foi enfatizada 
a necessidade 
de se evoluir 
de uma visdo 
segmentada 
para um enfo- 
que integrado 
do meio ambi- 

indis-

Ao centra, o Juiz reeleito

recebida pelo Professor Marotta 

Rangel, o segundo mais votado en

tre todos os candidates (num total 
de 115 votos, obteve 107) com so-

mente dois votos a menos que o can

didate alemao, atual vice-presiden

ts do tribunal e representante do 
pais sede daquele orgeto.

Alem disso, o professor recebeu 
tambem o titulo de Doutor Honoris

(SECTAM), do go- 
verno do Estado do 
Para. A escolha da 
SECTAM para
sediar esse curso •

ente, 
pensdvel para 
o desenvolvi- 
mento de a-

Trabalho de campo durante o curso na SECTAMvisou a atender in- 
dicagao do Minis
terio do Meio Ambiente, na qualidade 
de coordenador do Grupo de 
Integragao do Gerenciamento Costei
ro (GI-GERCO). Tal fato reflete a im-

poes de manejo costeiro.
Participaram do curso dezenove 

pessoas, as quais atuam em institui- 
goes ligadas ao gerenciamento cos
teiro e meio ambiente dos Estados 
do Para, do Piaui e do Amapa, o que 
bem demonstra o seu grau de difu- 
sao na regiao norte do Pais.

Causa da Universidade de 

Coimbra, em Portugal, no dia 25 de 
junho ultimo.

portancia que o TSC-BRASIL repre- 
senta para o gerenciamento costeiro, 
como um de seus instrumentos funda
mentals de capacitagao de recursos
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Museu do REVIZEE aberto ao publico
mite executive para o Progra- siderado atragao turistica importante e lo- 
ma de Ment alidade Maritima, cal de estudos sobre os recursos marinhos, 
foi concluida em maio deste o que contribuird para o desenvolvimento

. ' ano com o apoio da SECIRM, 
e estd aberto ao

-.
da mentalidade maritima na regiao.

fill if publico.
A coordena- 

gdo do museu pre- 
tende, sempre que 
possivel, incentivar 
as escolas da re-

instalagdo do museu do giao a participarem das ativi- 
REVIZEE no Centro de Exten- dades que alipoderao serde- 
sdo Pesqueira do Nordeste senvolvidas.

(CEPENE) do IBAMA, aprovado pelo co-

Vista frontal do museu do REVIZEE

A
Acervo do museu do REVIZEE0 museu esta sendo con-

Boias de derive sdo lancadas no Atldntico Sul
O Programa Nacional de Boi

as (PNBOIA), com o apoio dos na

vies da Diretoria de 

Hidrografia e Navegagdo, 

vem dando prosseguimento 

ao langamento de boias de 

derive no Atldntico Sul.

Durante o ano em curso jet 

foram langadas 7 boias, 

totalizando, ate o momenta, 9 

boias de deriva colocadas em 

servigo. Os dados obtidos es- 

tdo sendo transmitidos pelo 

sistema ARGOS e dis- 

ponibilizados d comunidade 

usudria por meio do Global 

Telecommunication System 

(GTS). Cabe ressaltar que as 

taxas de utilizagdo do sistema 

ARGOS sdo cus-teadas pelo

Institute Nacional de Pesquisas Es- de atuagdo da CIRM que incentive 

paciais (INPE), dentro da filosofia o estabelecimento de parcerias

entre as instituigdes.

Para o ano de 1999, o pro

grama preve o langamento 

de mais 9 boias na area do 

Atldntico Sul, em prossegui

mento d implementagdo de 

rede ocednica destinada d 

obtengdo de dados 

meteorologicos e oceanogrd- 

ficos.

i

Os dados obtidos por 

meio das boias de deriva con- 

tribuem para que as institui

gdes possam realizar com 

maior precisdo suas previ- 

sdes meteorologicas e desen- 

volver seus projetos na area 

de oceanografia.

6
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Programa de Mentalidade 

Maritima da Base Naval de Aratu

O Programa de Mentalida 
de Maritima da Base Na

val de Aratu (BNA) foi iniciado 
em margo de 1999, a partir da assinatura 
do termo de compromisso especifico, lirma- 
do entre a SECIRM e aquela base naval.

Com recursos da SECIRM e da BNA, 
foram adquiridos um barco de 6m arma- 
do com vela, um barco de apoto com mo

tor de popa de 15 HP e material de 
salvatagem (coletes e boias), alem de um 
escaler.

que servem na area de Salvador.

No corrente ano, estdo previstas au

las teoricas e prdticas de navegaqao a vela 
para o publico alvo acima mencionado, mi- 
nistradas por professor contratado. Desse 
modo, a BNA espera estar contribuindo 
para despertar nos jovens regionais o in- 
teresse pelas coisas do mar, assim como 
para a importdncia da sua preservagdo.

O publico alvo sdo os alunos da 
escola de formagdo de reservistas 
navais, os grupos de escoteiros do 
mar, os alunos do programa de 
apoio ao menor e dependentes de 
oficiais, pragas e servidores civis

........... ipjCgyRC

iiifo
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Saveiro adaptado com vela e barco Marinha com 
motor de popa

Escaler "Alkaid" recuperado

Projeto de desenvolvimento do Programa de Mentalidade Maritima na regido dos lagos - RJ

O Institute de Estudos do Mar 
Almirante Paulo Moreira (IEAPM) 
realizou estudo preliminar para o 
desenvolvimento do Progra
ma de Mentalidade Mariti
ma na regido dos lagos, RJ.
A metodologia utilizada ba- 
seou-se na aplicagdo de 
questiondrio a 2009 pesso- 
as de diferentes segmentos 
da comunidade de Arraial 
do Cabo, Cabo Frio e Sdo 
Pedro d'Aldeia, com o obje- 
tivo de determiner o indice 
de mentalidade maritima e 
avaliar a aceitagao de um BHHHHi 
programa de mentalidade 
maritima na regido. Caracteristi- 
cas socio-economicas e am-

bientais dos municipios pes- 
quisados foram utilizadas para a 
determinagdo do potencial de

bom indice de mentalidade mariti
ma e otima aceitagao de um pro
grama desta natureza. Arraial do 

Cabo apresentou o 
maior potencial, se- 
guido de Cabo Frio e 
Sdo Pedro dAldeia. 
Este estudo revelou a 
necessidade de se 
implementar mini- 
cursos profissio- 
nalizantes que propi- 
ciem o aumento da 
renda familiar das 
populagoes caren- 
tes, promovendo o 
desenvolvimento da 

mentalidade maritima. Os resulta- mentalidade maritima e a divulga- 
dos mostraram que a regido tem gdo da Marinha do Brasil.

If
2

Censo na Praca do Sindicato - Arraial do Cabo
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PROANTAR
XXin Reunido Consultivo do Trcrtado da Antdrtiea

AXXIII ATOM foi realizada em Lima, 
entre os dias 24 de maio e 4 de ju- 
nho de 1999.

A delegagao brasileira contou com os 
seguintes membros: Ministro PAULO 
FERNANDO TELLER RIBEIRO, 2° Secre- 
tdrio LEONARDO SOTERO CAIO e 3° Se- 
cretdrio PEDRO DE CASTRO SALDANHA 
(Embaixada do Brasil em Lima); CAlte 
LUIZ ANTONIO MONCLARO DE 
MALAFAIA e CMG HERZ AQUINO DE 
OUEIROZ (SECIRM); Dr. ANTONIO 
CARLOS ROCHA-CAMPOS (Coordena- 
dor do GA); Dr. FERNANDO VASCONCE- 
LOS DE ARAUJO (Coordenador do 
GAAm); e CMG (RRm) ANTONIO JOSE 
TEKEIRA (CONAPA/MCT).

O encontro marcou o 40° aniversdrio 
da assinatura do Tratado da Antdrtiea, 
que foi comemorado com a realizagdo de 
uma serie de eventos, incluindo cerimo- 
nia oficial no Paldcio Presidencial com a 
presenga do presidente do Peru, e sessdo 
especial da ATOM, quando as partes ado- 
taram a Declaragdo de Lima. Na decla- 
ragdo, as partes reconhecem que, desde 
a assinatura, o Tratado incentivou a for- 
magdo, desenvolvimento e consolidagao 
do Sistema do Tratado da Antdrtiea, e que 
obteve significante progresso no sentido 
de atingir os seus objetivos fundamentais 
e o desenvolvimento institucional. As par
tes tambem reafirmaram os compromis- 
sos assumidos por meio dos vdrios instru- 
mentos que englobam os principios do 
Tratado e do Sistema do Tratado, com vis
tas d preservagdo do meio ambiente an- 
tdrtico e d integridade do ecossistema ma- 
rinho circundante. Elas declararam, ain- 
da, que a Antdrtiea deve permanecer, 
para sempre, dedicada d paz e a cien- 
cia, e reiteraram a resolugdo de trabalha-

Parte da Delegagao Brasileira com o Presidente Fujimori

rem em conjunto para enfrentar os futu
res desafios e de continuar, com espiri- 
to de cooperagdo e apoio mutuo, a mis- 
sdo historica que foi estabelecida no Tra
tado da Antdrtiea.

A ATOM recebeu, com votes de boas 
vindas, a Republica da Venezuela, que 
recentemente aderiu ao Tratado e se tor- 
nou o 44° membro do Sistema do Trata-

alcangado no que diz respeito a agenda 
do Comite de Protegdo Ambiental (CEP), 
especialmente na area de conformidade 
com o Protocolo e seus anexos. Atengdo 
especial foi dada ao assunto de coopera
gdo entre as partes no que diz respeito 
ao Artigo 6° do Protocolo (Circulagdo de 
Informagoes), com a recomendagdo de 
que as partes explorem as possibilidades 
de cooperagdo mais ampla.

Alem disso, a ATCM expressou seu 
apoio d CCAMLR no esforgo de resolver 
o problema de pescaria ilegal, ndo regis- 
trada e ndo regulamentada na area do 
Tratado.

do.
O complexo e delicado assunto das 

responsabilidades das partes foi o foco 
de extenso debate que resultou no esta- 
belecimento de algumas definigoes cha- 
ves, que deverdo auxiliar em futuras de- 
liberagoes para se alcangar os objetivos 
estabelecidos no Artigo 16 do Protocolo 
de Madri.

Progresso significante tambem foi

O continue aumento do turismo an- 
tdrtico e seu potencial de impacto no meio 
ambiente foi outro assunto que recebeu 
atengdo especial.

II Antarctic Protected Areas Workshop Taller Latino Americano 
sobre Centros Nacionales de

Datos Antdrticos
Foi realizado em Santiago, Chile, nos 

dias 15 e 16 de Abril de 1999, o "Taller Latino 
Americano sobre Centros Nacionales de 
Datos Antarticos".

Representaram o PROANTAR o CMG 
Herz Aquino de Queiroz (SECIRM) e a Dra. 
Tania Aparecida Silva Brito (MCT/CNPq).

No evento, foi feito o balango da situa- 
gao dos programas antarticos latino-ame- 
ricanos quanto d implementagao dos Cen
tros Nacionais de Dados Antarticos, propi- 
ciando intercambio de informagoes sobre 
a organizagdo e a administragdo dos mes- 
mos e o seu relacionamento com o 
"Antarctic Master Directory (AMD)11, cujo pro- 
posito e permitir o acesso aos metadados 
de todos os programas antdrticos.

JOSE TEIXEIRA (CONAPA/MCT).
O Workshop teve como metas 

examinar a forma de estabeleci- 
mento de areas protegidas, desen- 
volver melhores sistemas para clas- 
sificagao de areas protegidas, ana- 
lisar as lacunas existentes no siste
ma de areas protegidas e sugerir a 
sistemdtica que o "Committee for 
Environmental Protection" (CEP) 
deve utilizar para revisar eficazmen- 
te as propostas de pianos de 
gerenciamento de areas antdrticas 
protegidas e auxiliar as partes a 
elabora-los.

Antecedendo a ATCM, nos dias 
22 e 23 de maio, foi realizado o "If 

| Antarctic Protected Areas Workshop", 
I que tratou dos assuntos relativos ao 

Artigo 3° do Anexo V do Protocolo ao 
Tratado da Antartica sobre Protegdo 
ao Meio Ambiente (Areas Antdrticas 
Especialmente Protegidas).

Participaram do Workshop o 
CMG HERZ ACUINO DE OUEIROZ 
(SECIRM), o Dr. ANTONIO CARLOS 
ROCHA-CAMPOS (Coordenador do 
GA) o Dr. FERNANDO VASCONCE- 
LOS DE ARAUJO (Coordenador do 
GAAm) e o CMG (RRm) ANTONIO

8
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Opera^ao Antdrtica XVII
oPrograma Antdrtico Brasilei- 

ro (PROANTAR) estd realizan- 
do em 1999 a Operagdo An

tdrtica XVII, iniciada em 27 de outubro 
de 1998 com a saida do Navio de Apoio 
Oceanogrdfico (NApOc) ARY RONGEL 
do Rio de Janeiro, com destine d An
tdrtica.

onais das estruturas sensoriais e diges- po peninsula Trinity e unidades associ-
tivas determinantes do comportamen- adas. 
to alimentar de peixes antdrticos; 
liagdo do sistema carbonate no ambi- 
ente marinho da baia do Amirantado 
e adjacencias; e medida da atividade

COOPERACAOINTERNACIONAL
Dentro do conceito de cooperagdo 

internacional, o PROANTAR prestou 
contribuigoes d outros programas 

respiratdria da retina de mitocondria Antdrtica. Entre elas pode-se destacar 
isolada de orgdos e tecidos de peixes 
antdrticos.

ava-

na

o apoio d Forga Aerea Chilena e ao 
INACH no transporte de material e pes- 

No NApOc Ary Rongel: caracteri- soal entre a Base PresidenteFreiePunta
zagdo dos estoques da baleia jubarte Arenas.
(Megaptera novaeangliae), e estimati- 
va de abunddneia relative de cetdceos INSTALADOS NA EACF NO PERIODO 
nos oceanos Atldntico Sul e Antdrtico. DE 1998/99

A Operagdo Antdrtica conta, tam- 
bem, com a participagdo da Forga Ae
rea Brasileira (FAB), que realize sete 
voos de apoio utilizando aeronaves 
C-130 para a troca de pesquisadores 
e para complementar o apoio logistico 
d Estagdo Antdrtica Comandante 
Ferraz (EACF). Durante o verdo sdo re- 
alizados quatro voos e no inverno, tres. 
O ultimo voo desta operagdo ocorrerd 
a partir de 1 Ide outubro, quando sera 
feito langamento de cargo na FACE por 
paraquedas.

Alem do apoio logistico prestado d 
EACF o NApOc ARY RONGEL deu su- 
porte a projetos cientificos no refugio 
Goeldi, na ilha Elefante, e em acam- 
pamentos nas ilhas Joinville, Deception 
e Biscoe. Foram visitados os portos de 
Punta Arenas (Chile), Ushuaia (Argen
tina) e Mar del Plata (Argentina). O na
vio deixou a Antdrtica no dia 12 de 
margo e chegou ao Rio de Janeiro em 
28 de margo de 1999, encerrando sua 
participagdo na Operagdo Antdrtica 
XVII.

EQUIPAMENTOS E SISTEMAS

No acampamento da ilha Procurando se adequar as normas 
Deception: comunidades vegetais de de protegdo ao meio ambiente 
areas de degelo da ilha Deception.

No Refugio Goeldi (ilha Elefante):
estabelecidas pelo Protocolo de Madri, 
o PROANTAR realiza constantes melho-

saude e estresse do elefante marinho 
do sul (Mirounga leonina).

b - Ciencias da Atmosfera

ramentos nas dependencies da EACR 
incluindo a instalagdo de novos equi-
pamentos que atendam ao conceito de 

Na Estagdo Antdrtica Comandan- "Melhores Tecnicas Disponiveis11 (BAT), 
te Ferraz: meteorologia na Estagdo An
tdrtica Comandante Ferraz (EACF);

adotadas no dmbito do COMNAP 
a finedidade de aumentar os niveis de 
seguranga e de reduzir os custos das 
atividades desenvolvidas na Antdrtica.

com

propagagdo VLF na baixa atmosfera; 
estudo da radiagdo LTV-B na regido an
tdrtica; investigagdo geomagnetica na 
Antdrtica; e aerossdis e radioatividade 
na atmosfera antdrtica.

Para a consecugdo deste proposi- 
to, o PROANTAR conta com o apoio de 
engenheiros e tecnicos do Arsenal de 

No NApOc Ary Rongel: observe- Marinha do Rio de Janeiro (AMRJ) reali- 
goes meteoroldgicas de superficie nos
hordrios sindticos principais e interme- EACF principalmente no verdo. 
didrios.

zando servigos nas instalagdes da

Na fase de verdo da Operagdo 
Antdrtica XVII, foram reali- 
zados os seguintes servigos:
- modernizagdo de aloja- 
mentos e laboratorios;
- substituigdo do modulo de 
meteorologia;
- substituigdo da estagdo ra
dio de emergencia;
- automagdo do sistema ele- 
trico de emergencia; e
- ampliagdo do sistema de 
telecomunicagoes via sate- 
lite.

A EACF continue com 
suas atividades normals, 
apoiando, neste periodo, pes- 
quisas nas areas de Cienci
as da Atmosfera e Biologia 
Marinha (outono e primave-
ra).

PESQUISA CIENTIFICA
Na Operagdo Antdrtica 

XVH foi previsto o desenvol- 
vimento de quinze projetos ci
entificos nas diversas areas 
de pesquisas do Programa.
Antdrtico
(PROANTAR), conduzidos 
por noventa e tres pesquisa
dores durante a fase de verdo, e por 
dezessete na fase de inverno. Sdo eles:

a - Ciencias da Vida
Na Estagdo Antdrtica Comandan- maregrdficos para confecgdo de car- secirm@entelchile.net 

te Ferraz: avaliagdo da poluigdo orgd- tas nduticas da ilha Elefante. 
nica e degradagdo de petrdleo no am- 
biente antdrtico; estudos morfo-funci- Trinity: evolugdo geotectonica do gru- Telefax:+ 8711550213(INMARSAT)

Atualmente, as comuni- 
cagdes com a EACF podem 
ser feitas pelos seguintes 
meios:

Brasileiro
Estagdo Antdrtica Comandante Ferraz

c - Ciencias da Terra E-mail:
No NApOc Ary Rongel: levanta- ferraz@entelchile.net 

mentos de dados batimetricos e eacf@entelchile.net

Tel.: + 562 367 1822
No acampamento da peninsula Telefax: + 562 367 1833
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Estagao Antartica Comandante Ferraz - 15 Anos
EACF compreende complexo deI nando ininterruptamente, dandonstalada durante o vercto antdr-

tico de 1984, a Estagdo Antdrti- apoio aos projetos de pesquisa de- alojamentos, laboratories, cozinha, 
ca Comandante Ferraz - EACF senvolvidos na regido. 

estd situada na bala do Almi- 
rantado, ilha Rei George, ar- 
quipelago das Shetlands do 
Sul. Desde entdo, vem servin- 
do de base para nossas pes- 
quisas na Antartica, marcan- 
do a presenpa brasileira na- > 
quele continente.

A estacdo, que no inlcio do 
ano de 1984 era um conjunto ' 
de olio compartimentos 
(modules) com cerca de 150 
m::, abrigou durante trinta e 
dois dias os doze brasileiros 
encarregados da instalagdo e 
das primeiras coletas de dados nas 
diflceis condiqoes do ambiente an- 
tdrtico.

oficinas e diversos equipamentos 
componentes da infra-estrutura 
necessdria para a execugao dos 
projetos cientlficos all conduzi- 

m/: dos.
Ao comemorar quinze anos, 

no dia 6 de fevereiro de 1999, a 
EACF loi visitada por vdrias de- 
legacoes estrangeiras que atu- 
am na Antartica e por brasilei
ros que, naquela ocasiao, de- 
senvolviam suas atividades na
area.

Net oportunidade, "in loco", os 
visltantes constataram os traba- 
Ihos que tern sido desenvolvidos 

na Estacdo brasileira na Antartica 
e que conferem ao Programa Antdr- 
tico Brasileira (PROANTAR) posiedo 
de destaque e de respeito junto d 
comunidade cientifica iniernacional. 
Conferiram, ainda, a funcionalidade 
e a prontificagdo da nossa estagdo, 
que tern sido apontada como padrdo 
de referenda quanto a preservacdo 
do continente antdrtico.

Pessoal presente d comemoracao

Ampliada e modernizada, a 
Estagdo Ferraz de hoje pode aco- 
modar ate 46 pessoas, tern apro- 
ximadamente 2300 m" de area 
construida, sendo 1350 nb na sua 
unidade central e 950 mO distribu- 
Idos em modules prdximos e 
heliponto. Instalagdo de porte sig
nificative construida

Em 1985, continuou a funcionar 
apenas no verao e, com instalagoes 
mais apropriadas, possibilitou o tra- 
balho de oito militares e quinze pes- 
quisadores. Jd no ano seguinte, com 
a primeira invernagdo, passou a 
operar durante o ano todo, funcio-

com
tecnologia nacional, atualmente a

Divulga^do dos Pianos e Programas coordenados pela C1RM
Msm- wmmmami \ i—r aniversdrio da Batalha tdvel dos seus recursos, mostrando a

Naval do Riachuelo, a componente logistica conduzida pela

Marinha do Brasil no desenvolvimen-mostra constou de pai- 

neis com enfoque no es- 

forgo nacional na explo- 

rageto do mar e nas ati

vidades brasileiras na

to das atividades da pesquisa nacio

nal na Estagdo Cientifica do Arquipe- 

lago de Sdo Pedro e Sdo Paulo e na 

Estagdo Antartica Comandante 

Ferraz.No periodo de 11 a 23 de junho 

de 1999, foi realizada no Aeroporto 

Internacional de Brasilia exposigdo 

sobre os Pianos e Programas Coor

denados pela Comissdo Inter-minis

terial para os Recursos do Mar -

Antartica.

■f *Alem de divulgar as 

atividades da CIRM, esse

0evento visou a contribuir

na formagdo de mentali- 

dades voltadas para a 

preservagdo do mar e 

para a utilizagdo susten-

CIRM.

Parte das comemoragdes do 134°
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O SCAR se oc mento com demais organismos in- 
ternacionais, como, por exemplo, a 
Reuniao Consultiva do Tratado da 
Antdrtica (ATCM).

Dentro desta ideia, os diversos 
orgdos envolvidos com o SCAR es- 
tdo sendo solicitados a opinar so- 
bre:
1- missao e objetivo do SCAR;
2- estrutura adequada e normas 
administrativas;
3- relacionamento intra e extra- 
organizacional; e
4- sistemas de dados e informagoes.

Da andlise destas informagoes, 
apos ampla discussdo com os diver
sos interessados, sera confecciona- 
do relatorio que devera constituir o 
item principal da agenda da "XXVI 
Reuniao do SCAR", que ocorrerd em 
Tokio, em julho de 2000.

om a preocupagdo de estar 
devidamente preparado 
para os desafios do proxi

mo seculo, o Comite Cientifico para 
a Pesquisa Antdrtica (SCAR) resol- 
veu, em sua XXV Reuniao de Delega- 
dos 1998, nomear Comite AD HOC 
com a tarefa de revisar a estrutura 
existente e as estrategias adotadas.

Uma vez estabelecido, o Comite 
fez sua primeira reuniao em agosto 
de 1998, na Inglaterra, e pretende 
fazer nova reuniao no final de 1999, 
ou no mdximo em Janeiro de 2000. No 
periodo entre reunides, almeja ava- 
liar a missao do SCAR, sua 
operacionalidade, sua estrutura, 
seus procedimentos, as formas como 
se relacionam os seus grupos subsi- 
didrios (Grupos de Trabalho e Gru
pos de Especialistas), e o relaciona-

Atualmente, o SCAR estd organi- 
zado da seguinte forma:
1- Grupos de Trabalho:

Biologia
Geodesia e Informagao Geogrdfica
Geologia
Glaciologia
Biologia Humana e Medicina 
Fisica e Quimica da Atmosfera 
Astrofisica Solar e Terrestre e 
Geofisica da Terra Solida.

2- Grupos de Especialistas: 
Neotectonica Antdrtica 
Conservagdo e Assuntos Ambientais 
A Antdrtica e as Mudangas

Globais e 
Focas.

3- Comite Conjunto para o Ge- 
renciamento dos Dados Antdrti- 
cos.
4- Comite de Finangas.

Workshop sobre Biologia 
Evolutiva dos Organismos 

Antdrticos
Realizou-se em Curitiba, no periodo de 

12 a 14 de maio de 1999, Workshop sobre Bi
ologia Evolutiva dos Organismos Antdrticos, 
promovido pelo Sub-Comite em Biologia 
Evolutiva do SCAR. O evento foi organiza- 
do pela Dra. Edith Fanta, secretdria do Sub- 
Comite, e contou com a colaboragao da 
Universidade Federal do Parana, local de 
realizagdo, e da Pontificia Universidade 
Catolica do Parana.

A cerimonia de abertura foi presidida 
pelo Magnitico Reitor da Universidade Fe
deral do Parana, Prof. Dr. Carlos Roberto 
Antunes dos Santos, e contou com as pre- 
sengas de diversas autoridades. O workshop 
teve a participagao do Dr. Bruno Battaglia, 
da Universidade de Padua, Italia, Presiden- 
te do Sub-Comite, demais membros e vari
es palestrantes de diversos paises, que pro- 
moveram visdo atual e abrangente das pes- 
quisas no campo da biologia evolutiva, prin- 
cipalmente dos organismos antdrticos, e 
sua ligagao com outros aspectos dos estu- 
dos antdrticos, como taxonomia, comporta- 
mento, ciclos de vida, fluxo de genes, eco- 
logia e protegdo ambiental.

Seguindo-se ao workshop foi realiza- 
da reuniao dos membros do Sub-Comite 
com o propdsito de desenvolver os objeti- 
vos de programa a ser realizado no dmbito 
do SCAR, como preparative para a reuniao 
do Grupo de Biologia que sera realizada no 
proximo ano, no Japdo.

Premiagdo do 5° Concurso Fotogrdfico
Secretaria da Comissdo 

Interministerial para os Recufsos do 
Mar - SECIRM realizou no primeiro 
quadrimestre deste ano o "5° Concurso 
Fotogrdfico Sobre Temas Antdrticos". O 
concurso, realizado anualmente, alem 
de promover os valores esteticos da

A guinte classificagdo:
1° Lugar - Navio de Apoio 
CRISTINA TOBLER DE SOUSA - INPE 
2° Lugar - Fundeadouro 
MARCOS CESAR DE OLIVEIRA SANTOS
- USP
3° Lugar - Faina Krill 
ROSITA BELLINKY - CAP 
4° Lugar - Sol e Amigos 
SANDRA FREIBERGER - UFPR 
5° Lugar - Antdrtica
CF CARLOS ALBERTO MOURA MISCOW
- SECIRM

1° lugar do 5° Concurso

Antdrtica, visa d divulgagdo do Progra
ma Antdrtico Brasileiro - PROANTAR e 
das atividades brasileiras naquele con- 
tinente. Este ano, 18 autores apresenta- 
ram 54 fotografias que, julgadas sob os

3° lugar do 5° Concurso

Alem da premiagdo prevista para os 
tres primeiros lugares, as cinco melhores 
fotos representardo a arte brasileira na 
"X Reuniao de Administradores de Progra- 
mas Antdrticos Latino-Americanos - 
RAPAL", a ser realizada em Brasilia/DF no 
periodo de 25 a 30 de julho de 1999.

2° lugar do 5° Concurso

aspectos de tema, enquadramento, pro- 
fundidade e coloragdo, tiveram a se-

1 1
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ESANTAR completa 15 Anos
leira; alpinista Luiz Eduardo 
Consiglio, representante do Clube 
Alpino Paulista; os ex-diretores da 
ESANTAR, Prof. Paulo Edison Mello 
Pinho, Econ. Helio Cortinhas Soldera 
e EngT Vidal Aureo Mendonga; a 
Comissdria Alice Editha Klausz; e a 
Secretdria Jussara Perez Rodrigues 
Figueira.

Quatro personalidades ndo pu- 
deram comparecer, mas suas lem- 
brangas foram entregues posterior- 
mente. Completaram a lista dos 
quinze homenageados o Vice-Almi- 
rante Jeronymo Francisco Mac 
Dowell Gongalves, Comandante do 
5° Distrito Naval, o Prof. Dr. Carlos 
Alberto Eiras Garcia e o Prof. 
Fernando Lopes Pedone, respectiva*

Estagao de Apoio Antdrtico to dos sens objetivos, e de 2.361 m2. 
(ESANTAR) comemorou, no 
dia 17 de maio, 15 anos de da para o mar, orgulha-se de possuir

a unica estagao do Brasil a prestar 
apoio as pesquisas realizadas 
na Antdrtica, motivo de desta- 
que junto a comunidade cientl- 
fica nacional e internacional.

O Prof. Fernando Amarante, 
Reitor em exercfcio da FURG e 
o Prof. Luiz Oscar Monteiro de 
Topin, Diretor da ESANTAR, re- 
ceberam diversas autoridades 
locals e nacionais que 
prestigiaram o evento. A data, 
que coincidiu com a passagem 
do 5° voo de apoio d Operagao 
Antdrtica XVII (98/99), propiciou 

a presenga de todos os passageiros, 
entre os quais os deputados fe- 
derais Jorge Maluly Netto, Fran- ■■ 
cisco de Assis Rodrigues e Euler Bf| 
Ldzaro de Morals.

A FURG, uma universidade volta-

atividades dedicadas ao Programa

Vista frontal da Estacdo de Apoio Antdrtico - 
ESANTAR

Antdrtico Brasileiro (PROANTAR).
Localizada no Campus Carreiros 

da Fundagdo Universidade do Rio 
Grande (FURG), a ESANTAR esta 
inserida no subprograma de 
Logistica do PROANTAR, participan- 
do do apoio as expedigoes que se 
deslocam ao continente antdrtico 
que de id retornam, tanto por via ma- 
rftima quanto por via aerea.

A ESANTAR,

A solenidade contou, tam- 
bem, com a presenga dos home
nageados escolhidos entre 
aqueles que, nestes 15 anos, 
contribuiram para o sucesso da 
Estagao. Foram eles: Contra-Al- 
mirante Luiz Antonio Monclaro 
de Malafaia, Secretdrio da 
CIRM; Capitdo-de-Mar-e-Guer-

1ou

ll-4 3*5

\construida e 
mantida com recursos da Secretaria 
da Comissdo Interministerial para os 
Recursos do Mar (SECIRM), tern 
como objetivos a guarda, a conser- 
vagdo, a distribuigdo e o controle de 
vestimentas e equipamentos usados 
nas operagoes antdrticas. O materi-

m

Secretdrio da CIRM, Contra-Almirante Luiz
ra Herz Aquino de Queiroz, Sub- Antonio Monclaro de Malafaia no memento
secretdrio para o PROANTAR;
Capitdo-de-Mar-e-Guerra Luiz 
Antonio Pereira, Assessor Tecnico-

em que era homenageado pelo Diretor da 
ESANTAR, Prof. Luiz Oscar Monteiro de Topin

mente reitor e ex-reitor da FURG, e 
o Prof. Dr. Lauro Antonio Saintal fica armazenado no COMPLEXO- 

ESANTAR, cuja area construida, per- 
feitamente adequada ao cumprimen-

Cientifico do PROANTAR; Major-Avi- 
ador Antonio Ricardo Pinheiro Vieira, 
representante da Forgo Aerea Brasi- ESANTAR.

Pastous Madureira, ex-diretor da

r -l
Desejo receber gratuitamente o Informative CIRM 

Mudar meu enderego para:

Nome:.........

Cargo ou fungdo: 

Enderego: ...........

Instituigdo:

Cidade: UF: CEP:

Envie para SECRETARIA DA CIRM - EMI, Bloco N, 3 andar, Anexo B - Brasilia - DE - CEP: 70.055-900
L. J
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COMUNIDADE CIENTIFICA
O Brasil na Antdrtica - Uma Metodologia Educativa

Luiz Alexandre Schuch
Professor Titular do Departamento de Rsica, Univer- QCtO Ambiental e Artistica - motivan-
sidade Federal de Same Mane

co. Na forma de historia em quadri- 
nhos, tem a finalidade de despertar a 

professores e alunos das escolas bra- atenqao e o interesse dos alunos. A
do, significantemente, o trabalho de

"O Brasil na Antdrtica 
Metodologia Educativa", livro de auto-

Uma sileiras. O trabalho e util igualmente maior preocupagao foi tornar atrativo 
para estudantes de ensino medio e o assunto, onde se destacam a esteti-

ria de Luiz Alexandre Schuch, foi ela- de nivel superior, professores, pesqui- 
borado a partir da constatagao de que

ca e a beleza do conjunto, do texto e
sadores e participantes das opera- das imagens. Na parte II, "Texto para 

os conteudos referentes d Antdrtica goes antdrticas, pela abunddneia de Representagdo", mostra-se didlogo en-
tre um professor pesquisador e tres 

alunos do ensino fun
damental. A intengdo e 
fornecer informagbes,

ainda sao pouco desenvolvidos em li- informagbes nele contidas.
vros diddticos adotados 
pelas escolas brasileiras, o 
que caracteriza lacuna na 
formagdo dos estudantes 
que, na imensa maioria, 
desconhecem a importdn- 
cia da atuagdo do Brasil na 
Antdrtica.

i) UiUBli Hi! jlMiUki gerar e solucionar
UMA METODOLOGIA EDUCATIVA questbes. Na parte III,

LUiZ ALEXANDRE SCHUCH "Conhega mais sobre a
Antdrtica", desenvolve- 
se, de forma mais de- 
talhada e aprofun- 
dada, diversos temas 
referentes ao continen- 
te antdrtico, dando 
enfoque especial a atu- 
agao do Brasil na re- 
gido.

E destinado, principal- 
mente, aos alunos das es
colas brasileiras do ensino 
fundamental e objetiva pro
mover, divulgar e estimular, 
no meio estudantil, o inte
resse pelo Programa 
Antdrtico Brasileiro (PRO- 
ANTAR), aproximando-o 
dos jovens, bem como in- 
centivar o conhecimento 
das incontdveis riquezas 
da Antdrtica e sua impor- 
tdneia para a humanidade.
Oferece opgdo de utiliza- 
gdo diddtica, possibilitan- 
do a transmissdo de con
teudos e informagbes e as 
trocas de experiencias, a 
realizagdo de concursos de 
redagbes, de encenagdo 
de textos e de atividades intra e

O livro, com total 
de 48 ilustragbes, teve 
a colaboragao do La- 
boratdrio de Progra- 
magdo Visual da 
UFSM, possui apre- 
sentagao do entdo Mi- 
nistro da Marinha e 
Coordenador da CIRM 
e prefdcio do Ministro 
de Estado da Educa- 
gdo. Sua primeira edi- 
gao foi patrocinada 
pela SECIRM. 

Espera-se estar colaborando

COM1SSAO INTERMMISTERIAL PARA OS RECURSOS DO MAR
MINfSTiRIO DA MARINHA 

ministErio oa educacao e do desporto
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

O trabalho e dividido em tres par- 
interdisciplinares - envolvendo as dis- tes principals. Na parte I, "Leitura Ilus- para a divulgagao cientifica quali-
ciplinas de Geografia, Historia, Cien- trada", constituida de 28 ilustragbes, ficada que enfatiza a relevctncia
cias Fisica e Biolbgica e, tambem, de sao apresentados diferentes assun- das pesquisas cientfficas brasilei-
Lingua Portuguesa, Redagao, Educa- tos referentes ao continente antdrti- ras no continente antdrtico.
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Colonizagdo de peixes em recifes artificials na enseada do Saco 

Grande, canal de Sdo Sebastido, litoral norte do estado de Sdo Paulo
Alessandro Augusta Rogick Athie 
Institute Oceanogrdfico da USP

Os dados obtidos por este estudo 
ainda estao sendo analisados. Toda- 
via, como resultados preliminares, ve- 
rificou-se quo ocorreram 41 especies 
de Osteichthyes e 3 de Chon- 
drichthyes, num total de 27 familias 
(Tabela I). Considerando-se as fami

lias mais representativas, para 95% 
da frequencia relativa de numero de 
individuos, destacam-se: Hae- 

mulidae, Clupeidae, 
Blennidae, Labri- 
somidae, Balistidae, 
Monacanthidae e Syn- 
gnathidae (Figura 2A). 
Considerando-se ape- 
nas as especies 
demersais, somam-se 
d lista anterior as fami

lias Pomacanthidae, 
Serranidae e Sparidae, 
excluindo-se Clupeidae

c omo parte do projeto "Coloni- 
zaqdo e sucessdo ecologica 
de peixes em recifes artificials 

no canal de Sao Sebastido, litoral norte 
do estado de Sdo Paulo", foram instala- 
dos seis modules de recifes artificials, a 
5 m de profundidade, sobre fundo are- 
noso, na enseada do Saco Grande, jun

to ao Centro de Biologia 
Marinha da USP no mu- 
nicipio de Sdo Sebasti

do, litoral norte do Esta

do de Sdo Paulo. Cada 
modulo foi construido 
com cinco cubos vaza- 
dos, formados por tubos 
de PVC, cada qual com 
50 cm de aresta, sendo 
que quatro cubos for- 
mam a base, e um, o 
topo (Figura 1).

Para o monito- 
ramento da ictiofauna, 
bentos incrustante e 
vdgil, foram feitos cen- 
sos visuais, de setem- 
bro de 1996 a maio de 
1997, com mergulhos 
autonomos diurnos 
quinzenais, seguindo-se a metdologia, 
com modificaqoes, de "Censo Visual Es-

100 cm

50 cm

50 cm

50 cm

150 cm

Figura 1- Modelo de uma estrutura de recife 
artificial com cubos formados por tubos de PVC
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Figura 2 - Frequencia das familias de peixes para as seis estruturas somadas: (A) considerando- 
se todas as famibas e (B) excluindo-se as familias com representantes exclusivamente demersais.

(Figura 2B).
♦ ♦ :

Considerando-se os 
sete meses de experi- 
mento, as curvas de re- 
crutamento cumulative 
de especies para a 
ictiofauna (Figura 3) indi- 
caram que nenhum dos

I

Periodo de submersao (dias)

♦- Estrut 1 » Estrut 2 Estrut 3 Estrut 4 -x - Estrut 5 • Estrut 6
Figura 3- Curva cumulativa de especies novas, por estrutura, ao longo dos 210 

dias de submersao das mesmas

recifes, isoladamente, en-
taciondrio", proposta por Bohnsack e trou em equilibrio sucessional, compondo- 
Bannerot (1986). se, ainda, por comunidades transitorias.

Tabela I - Lista das especies amostradas e os agrupamentos formados segundo o tipo de relagdo comportamental que tais especies apresentaram com as estruturas recifais.

TIPO I - Familia / Esp&ei© TIPO 11 * Familia / Especie TIPO HI * Familia / Especie
BLENNIDAE BALISTIDAE DIODONTIDAE 

Cyclichthys spinosus 
Cyclichthys antennatus 
FlSTULARIIDAE 
Fistularia tabacaria 
HAEMULIDAE 
Haemulon aurolineatum 
Haemulon steindachineri 
Anisotremus virginicus 
Anisotremus surinamensis

OGCOCEPHALIDAE MUGILLIDAE CARANGIDAE
Balistes capriscusParablennius pilicomis 

Hypleurochilus fissicornis 
Scartella cristata

Mugil curemaOgcocephalus vespertilio Caranx sp
BELONIDAE MULLIDAESCtAENIDAE GARCHARHINIDAEStrongylura timucu Pseudopeneus maculatus

MULLIDAE
Upeneus parvus

Equetus lanceolatus CarcharhinusBOTHIDAE
Citharichthys macrops 
Bothus sp

CENTROPOMIDAE

GOBIIDAE SERRANIDAE maculipinnis ou limbatus
Gobiosoma sp 
Bathygobius soporator

Epinephelus guaza 
Mycteroperca rubra 
Mycteroperca bonaci 
Epinephelus morio

POMACANTHIDAE Galeocerdo cuvieri
Abudefduf saxatilis 
Pomacanthus paru

CLUPEIDAECentropomus undecimalisLABRIDAE LUTJANIDAE 
Lutjanus synagris 
MONACANTHIDAE

Harengula clupeola 
Sardinella brasiliensis

CHAETODONTIDAE 
Chaetodon striatus 
DASYATIDAE 
Dasyatis guttata

SPARIDAEHalichoeres poeyi
Calannus pennatula

LABRISOMIDAE SYNGNATHIDAE Monacanthus setifer TETRAODONTIDAE HAEMULIDAE
Malacoctenus delalandii Hippocampus reidi Monacanthus ciliatus Sphaeroides greeleyi Haemulon striatum

Agrupamento das especies segundo sua rek^do com as estruturas recifais: Tipo I - Contato fisico com a estrutura, tendo ou ndo dependencia de tocas e refugios. Tipo II - Contato proximo
ou natagdo freqiiente junto a estrutura (incluindo peixes demersais). Tipo III - Peixes pelagicos atraidos pela estmtura (relagdo alimentar)
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ca ja tinha experimentado uma exploragao 
pesqueira, anteriormente. No inicio do secu- 
lo, ingleses, argentinos e noruegueses dizi- 
maram as populaqoes de ledes-marinhos, 
elefantes-marinhos e focas. Estima-se que 
mais de 1 milhdo de individuos destas espe- 
cies foram capturados pela industria lobeira. 
As populagoes de baleias tambem chegaram 
a limites criticos, (em torno de 1.3 milhoes de 
baleias foram mortas desde 1904), quando 
comegou a sua pesca na regicto austral 
(Crossley 1995).

Na era modema da pescaria antdrtica, 
os russos foram os primeiros na atividade da 
pesca comercial, seguidos pelos japoneses, 
chilenos e outros parses. O krill, pequeno mas 
abundante tipo de crustdceo, e o peixe-den- 
tugo (Dissostichus eleginoides) sao os prin
cipals alvos. O krill e consumido como igua- 
ria na Russia e usado como ragao animal em 
outros paises, e o peixe-dentugo tern alto va
lor comercial nos mercados japones e ame- 
ricano.

presas para longe da area de alimentagao, 
impossibilitando os pinguins de alimentarem 
seus filhotes. A demora no derretimento do 
gelo marinho no verdo pode retardar o inicio 
da reprodugao, gerando condigao menos fa- 
vordvel para a criagao dos filhotes. Para iden- 
tificar essa gama de variagoes e importante 
estudar vdrias especies em diferentes locals, 
ao se implantar um programa de 
monitoramento. E como montar um quebra- 
cabegas, onde e preciso juntar as pegas para 
entender o que o resultado final esld mostran-

Oc. Andre Chiaradia*

os oceanos, que nos anos 70 eram ti
des como a fonte inesgotdvel de ali- 
mento, tem mostrado fortes sinais de 

esgotamento. Pescarias tradicionalmente 
produtivas, como a do mar do node, tem ex
perimentado drastico decltnio, o que tem im- 
pulsionado o Mercado Comum Europeu a 
incentivar seus barcos a pescarem em outros 
lugares do mundo. O desaparecimento da 
sardinha da mesa do brasileiro e outro exem- 
plo da pesca excessiva - a "sobrepesca."

O problema da sobrepesca tem sido 
pesquisado intensamente em varios locals do 
mundo. Estudos da biologia e ecologia dos 
peixes comerciais tem gerado dados para o 
desenvolvimento de modelos matematicos 
que determinam o tamanho da populagdo e 
limites (cotas) de captura de pescados, a fim 
de garantir a reposigao dos estoques e evitar 
o colapso. Acontece que a maioria desses es
tudos ocorre em populagoes jd em estado adi- 
antado de exploragao. Os patamares esta- 
belecidos por esses modelos nem sempre 
agradam a industria pesqueira. Nos gover- 
nos, responsdveis pela mediagdo nesta dis
puta , muitas vezes ha falta de vontade politi- 
ca de implementor mecanismos de controle 
da pesca. E, quando existem, faltam meios 
para a fiscalizagao.

O problema ndo para por ai. As especi
es, na maioria da vezes, servem de alimento 
para outras especies, fazendo parte de uma 
cadeia alimentar. Com o esgotamento das 
especies pescaveis do topo da cadeia ali
mentar, as pescarias mudam para as espe
cies dos ntveis mais baixos. Frequentemente, 
tal mudanga acarreta aumento na pressdo 
sobre os predadores naturals. A retirada de 
uma especie causa desequiltbrio no 
ecossistema. Populagoes de aves, mamiferos 
marinhos e outros peixes nao-comerciais 
apresentam declinio na taxa de reprodugao 
e mudangas na dieta alimentar. Cdlculos re- 
velaram que 24 a 35% da produgao primdria 
(produgdo vegetal marinha) existentes nas 
plataformas continentais sdo necessaries 
para sustentar a pescaria comercial. Este va
lor e de aproximadamente 25% nas areas de 
ressurgencias (afloramentos de agua fria e 
rica em nutrientes), onde a maioria das ativi- 
dades de pesca ocorrem. Estes valores dei- 
xam pouco espago para a expansao da pes
ca mundial, que captura anualmente em tor
no de 94 milhoos de toneladas, e descarta a 
impressionante quantidade de 27 milhoes de 
toneladas por ano (Ftauly e Christensen 1995). 
Tem sido sugerido que a unica maneira de 
melhorar a produgdo pesqueira mundial e 
atraves de um eficiente sistema de 
gerenciamento (Beddington 1995 ; Pauly e 
Christensen 1995).

Neste contexto, a Antdrtica, regido bas- 
tante produtiva mas de nervegagdo diftcil e 
distante dos grandes centres populacionais, 
parecia ser alternativa viavel para a indus
tria pesqueira. A bem da verdade, a Antarti-

do.
Em paralelo, a CCAMLR possui outros 

grupos de trabalho que monitoram os 
pardmetros populacionais e agrupam dados 
sobre krill, peixes e estatisticas de pesca. Em 
reunides cienttficas anuais da CCAMLR, to- 
dos estes dados sao considerados, monta-se 
o quebra-cabegas, e colas de pesca sdo 
sugeridas pelos cientistas. Em sequencia, 
ocorre a reunido politico que delibera levan- 
do em conta os dados cientificos.

E logico que existem criticos ao sistema 
da CCAMLR. Alguns comentam que a 
CCAMLR tem iracassado no seu objetivo prin
cipal de regular a pesca do krill. Na realida
de, a CCAMLR ndo estd centralizada numa 
unica especie, mas, sim, no ecossistema an- 
tdrtico como um todo. O texto da Convengdo, 
na verdade, ndo menciona a palavra krill em 
nenhum memento. Decisoes sdo tornados 
considerando as especies pescadas e as es
pecies dependentes. Nestas reunides, outros 
assuntos sdo tambem abordados, como e o 
grave caso da pesca ilegal nas areas adja- 
centes d area do Tratado da Antdrtica, que 
tem colocado em risco os esforgos de 
gerenciamento da CCAMLR.

Neste processo, o STA assume uma po- 
sigdo peculiar dentro do racionalismo eco- 
nomico predominante nos paises industriali- 
zados. O valor do meio ambiente tem peso 
igual ao valor economico. A pesca comercial 
e controlada antes que os estoques sejam 
sobrepescados, ou que as especies depen
dentes atinjam estdgios criticos de depreda- 
gdo: um caso de explotagdo sustentdvel avi- 
damente perseguida por outras pescarias no 
mundo - exemplo a ser seguido.

Referencias:
Beddington, J. 1996. 
requirements. Nature 374 (16 March 1995): 
213 - 214.
Crossley, L. 1995. Explore Antarctica. 
Cambridge University Press. Melbourne. 112 
paginas.
Pauly, D. and Christensen, V 1995. Primary 
production required to sustain global 
fisheries. Nature 374 (16 March 1995): 255 - 
257.

A pesca comercial de uma nova espe
cie pode ser catastrofica. O peixe orange 
rough, pescado no sul da Australia na proxi- 
midade da regiao antdrtica, e exemplo as- 
sustador. A especie foi descoberta nos anos 
80 e passou a ser pescada intensamente. Os 
estudos de sua biologia comegaram bem 
depois do inicio da pescaria e se descobriu 
que este peixe tem longevidade de 70 anos e 
maturidade sexual apos varies anos de vida. 
A pescaria praticada ate aquele momento 
estava, na realidade, aniquilando a popula
gdo a uma velocidade alarmante, pois os 
estoques reprodutivos ndo estavam sendo 
repostos.

Alerta aos desastres do passado e aos 
problemas que o mal gerenciamento da pes
ca podem causar, o sistema do Tratado da 
Antdrtica (STA) gerou a Convengdo para a 
Conservagdo dos Recursos Vivos Marinhos 
(CCAMLR), em 1980 (ratificada em 1982). Com 
esta convengdo, o STA avangou um passo a 
frente dos outros modelos de gerenciamento 
pesqueiro. Alem de estudar as especies po- 
tencialmente "pescaveis", a CCAMLR 
monitora as outras especies envolvidas na 
cadeia alimentar. Neste programa de 
monitoramento da CCAMLR, conhecido com 
CEMP (sigla em ingles: CCAMLR Ecosystem 
Monitoring Program), foram selecionadas 
especies-chave, que sdo potencialmente sen- 
siveis d variagdo na disponibilidade de ali
mento (principalmente o krill) e as variagoes 
ambientais. Desta forma, mudangas no corn- 
portamento alimentar e na taxa de sucesso 
reprodutivo de uma especie de pinguim, que 
se alimenta exclusivamente de krill, pode ser 
motive forte para soar o alarme e estabele- 
cer controles na pescaria.

Na pratica, a coisa ndo e tdo simples as- 
sim. Mudangas nos pardmetros 
populacionais podem resultar de diferentes 
causas. Usando os pinguins novamente como 
exemplo, o esfriamento ou o aquecimento 
demasiado da massa d'dgua proximo das 
colonies de reprodugao podem afastar as

The primary

O oceafiogrcrfo Andre Chiaradia trabalha no 
PROANTAR-SEC3RM e recentemente terminou tese 
de ebutoradd, usando os parcffnetfos da CCAMLR, 
no Instftuto da Antdrtica e dos Estudos do Ocectno 
Austral, AustrbHd. As opnifles aqii expresses sdo de 
responsatoffidetde do aufor e ndo reiratam, necessari- 
an»nte, aposige© do Programa AnfdrtiOoBrasfairo,
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Usos, conflitos e perspectivas do espcx^o costeiro brasileiro
CKmcfe- Daniotfi 
Biologo bitantes por km2 (a media geral nacio- 

nal e de 17,6 hab/km2). Portanto, a meta- 
de da populagao brasileira reside a me- 
nos de 200 km do mar - um efetivo de 70

blemdtica envolve todas as nagoes.
Assim, e necessdrio transmitir co- 

nhecimentos adquiridos, monitorar o 
meio ambiente, restringir a ocupagdo, 
fomentar atividades positivas, regenerar 
areas degradadas, desenvolver usos al
ternatives, acompanhar tendencies de 
menor grau de impacto (como o 
ecoturismo nos espagos naturais, 
paisagisticos e culturais), identificar are
as a serem preservadas, gerir e coibir 
conflitos decorrentes de interesses 
escusos, visando d valorizagao 
geopolitica e estrategica dos espagos 
costeiros e adjacencias.

Para tanto, deve-se buscar as 
interfaces padroes da zona costeira na 
visada classica "um, dois e tres" (ocea- 
no, continente, atmosfera), o que gera 
uma somatoria, a dimensao superior 
hipercuboide e planetaria em pro- 
cessamento continuo no espago-tempo 
(em constante inter-relacionamento), em 
fungao dos cendrios diversos envolvidos 
no processo de interpretagao quadri- 
dimensional.

Trabalhar pela zona costeira e exer- 
cicio de cidadania e qualificagao da 
propria condigdo do desenvolvimento 
dos bens materiais, simbolicos e soci
als.

O espago costeiro brasileiro possui 
7.,367 km de linha costeira, sem levar em 
conta os recortes litoraneos, como baias 
e reentrdneias, que ampliam essa exten- 
sao para mais de 8.500 km. Abrange area 
emersa de 442.000 km2, ou seja, 5,2% do 
territorio nacional voltados para o ocea- 
no Atldntico, e imersa, como os fundos 
ocednicos e a plataforma continental, de 
aproximadamente 700.000 km2.

Em termos de latitudes, o litoral bra
sileiro estende-se desde o paralelo 4°, 30( 
node ate o de 33° 441 sul, localizados 
zona intertropical e subtropical. A zona 
costeira possui riqueza significativa de 
recursos renovaveis e nao-renovdveis, 
naturais e ambientais, nas suas diversas 
interfaces: atmosfera, continente, 
no e componentes bioticos com mosai- 
cos de ecossistemas de relevdncia 
ambiental (como mangues, restingas, 
campos de dunas, florestas costeiras, 
estudrios, deltas, baias, recifes de corais, 
praias, falesias, promontorios, lagunas, 
ilhas, costoes rochosos e cabos, alem de 
outros ambientes como as extensoes 
dulciaqufcolas longfnquas, 
plificadas pelos ecossistemas amazoni- 
co e o pantaneiro). O espago costeiro tem 
abundetneia relevante de recursos natu
rais e ambientais, mas a intensidade dos 
processos de ocupagao desordenada 
vem colocando e induzindo a conflitos de 
natureza destrutiva, em seus diversos ce- 
narios. No Brasil, pais de formagao colo
nial, a ocupagao do territorio ocorreu a 
partir de nucleos costeiros - suas primei- 
ras cidades e adensamentos urbanos se 
fixaram na interface continental, consti- 
tuindo polos de difusdo de povoamento. 
Tal fator condicionou a fixagdo 
populacional de modo pontual e seg- 
mentado, o que perdura ate a atualida- 
de. Nessa estreita faixa terrestre, com 100 
km (criterio ecologico) que deveria su- 
plantar a atual, de 20 km (criterio jurtdi- 
co arcaico e infundado), da interface con
tinental, concentram-se cerca de 38,5 mi- 
Ihoes de habitantes, mais de um quarto 
da populagao brasileira, resultando 
uma densidade demogrdfica de 87 ha-

milhoes de habitantes impactando as di
versas interfaces da zona costeira. 

Areas de baixa densidade 
demogrdfica foram alvos de veloz proces
so de ocupagao, tendo como vetores a 
pesca artesanal, a urbanizagdo, o turis- 
mo e a industrializagao, em fungao de 
um conjuto otimo de interagoes entre o 
oceano e fatores climaticos e continen-
tais, favorecendo ambientes "propicios" 
para fixagao e crescimento dos 
adensamentos populacionais e seus su- 
cessos adaptativos.

A ocupagao desenfreada da 
interface continental e a urbanizagdo 
mal planejada constituem espago criti- 
co no tocante a fontes de contaminagdo 
de naturezas industrial e domestica nos 
dominios marinhos, continentals e at- 
mosfericos dos espagos supra citados, 
alem de gerarem lucro cessante, condi- 
goes de miseria e baixos ntveis de quali- 
dade de vida nas populagoes nativas. Tal 
problema implica, ainda, mudangas glo- 
bais, como aumento do nivel medio do 
mar, entremeadas por teia complexa de 
implicagoes socials, economicas, politi
cos e cientificas. As recentes flutuagoes 
naturais de condigoes climaticas ilus- 
tram a magnitude de problemas como o 
aparecimento "pos-conflitos" de ordens 
naturais, as provaveis hordas de refugi- 
ados ambientais e a ampla abrangencia 
dos impactos ambientais de ordens 
tural e antropica em escalas locals e glo
bal, intrincadamente entrelagadas. Ati
vidades humanas como fatores de mo- 
dificagao do cenario natural, com es
pecial atengao ao costeiro e aos 
ecossistemas amazonico e pantaneiro, 
ultrapassam os processos naturais 

agentes modificadores. Compre- 
ender, monitorar, programar, discipli- 
nar e ordenar as posstveis conseqtien- 
cias das mudangas por que passam o 
espago costeiro e adjacencias e 
desafio as ciencias naturais, sociais e 
d engenharia da comunidade brasilei
ra e mundial, pois a magnitude da pro-

na

ocea-

exem-

Concluindo, como proposta de pro- 
jeto diddtico para melhor entrosamento 
entre homem e espago costeiro, 
visualize um modulo de educagdo 
suas diversas interagoes, como a 
oralidade primaria, a escrita, o aspecto 
informatico e o prdtico-especifico, 
sando sobre a zona costeira e suas di
versas interfaces, voltado para os ensi- 
nos fundamental e medio, contribuindo 
para a integragao dos homens no uni- 
verso do trabalho, da produgdo materi
al, das relagoes economicas, da 
ciencia pessoal, social e polltica, e das 
tomadas de decisoes envolvendo 
nario costeiro.

E neste prisma que a forga da insti- 
tuigao escolar em modulos educacionais 
(especificos e modernos) podera construir 
elementos de disciplina, de participagdo 
e de administragao no uso racional sus- 
tentado do espago costeiro brasileiro.

em

na- ver-

cons-

como o ce-

um

em
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