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NOVO SCCRCTARIOCAPA
M Novo Secretario da Cirm

DA CIRMl>SRM
n Programa Arquipelago de Sao Pedro e Sao 

Paulo rcaliza sua lOO* cxpedi^ao cientiTica |
B REVIZEE realiza reuniao nacional de in- 

tegra^ao de resultados

fl Encerramento do Curso de Mentalidade 
Maritima do Clube Naval

ealizou-se, no dia 04 de Janeiro de 

2002, a passagem do Cargo de 

Secretario da Comissao Interminis- 

terial para os Recursos do Mar, em cerimonia 

presidida pelo Exmo Sr. Comandante da 

Marinha e Coordenador da CIRM, Almi- 

rante-de-Esquadra SERGIO CHAGASTE- 

LES. Na ocasiao, o Contra-Almirante LUIZ 

ANTONIO MONCLARO DE MALA- 

FAIA, apos dois anos e oito meses como 

Secretario da CIRM, ressaltou o importante 

trabalho desempenhado pela CIRM 

coordenaqao dos assuntos relacionados com 

a Politica Nacional para os Recursos do Mar 

e com a Politica Antartica Brasileira, a

relevancia dos Pianos e Programas ligados 

ao mar, alguns deles conduzidos com o 

imprescindivel apoio de mais de 40 uni- 

versidades e instituiqoes de pesquisa. Ao as- 

sumir o Cargo, o novo Secretario da 

CIRM, o Contra-Almirante PAULO CE

SAR DIAS DE LIMA manifestou

0fl Sistema de atra^ao luminosa do NPq. 
Riobaldo

fl Opera$ao Norte IV / REVIZEE

PROANTAR
fl XXIV Reuniao consultiva do Tratado da 

Antartica (ATCM)

H Exposi^ao “A Marinha do Brasil no Con- 
tinente Antartico”

H XII Rapa! (Punta Arenas - Chile)

H XIII COMNAP/SCALOP (Amsterda- 
Holanda)

B Trabalho voluntario - o PROANTAR 
abrajou esta idem!

H Treinamento Pre-Antartico - 2001

II Seminario sobre Pesquisa Antartica, no 
Institute de Geociencias da USP

II Operatjao Antartica XX

■ Divulgapao das atividades e exaltaqao dos 
valores esteticos antarticos

a sua

satisfaqao ao juntar-se a este colegiado, que 

ha 27 anos vem contribuindo para a 

otimizaqao de um desenvolvimento susten- 

tado do espaqo marinho nacional, e asse- 

gurou ter a consciencia da necessidade de 

uma busca incessante de proveitoso inter- 

cambio e sinergia dos diversos segmentos 

da sociedade brasileira ligados ao mar.
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3 i Estudo Oceanografko previo de Proces
ses Sedimentares na Plataforma Continen 
tal do Amazonas

H A praia e o mar como sala de aula para 
jovens e criai^as

H Registro de Lamprisguttatus (Briinnich, 1788 
- Actinopterygll: Lamprididae) no litoral 
da Bahia

II Avalia^ao do emprego de residues de 
pescado, especies rejeitadas e ra$ao co- 
mercial em sistemas alternatives de culti- 
vo do barfantepenaem paulensis, no extreme 
sul do Brasil

H Projeto Artemia
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H Programa Train-Sea-Coast Brasil FL1RG/ 
CIRM/ONU ED

Ao centra o Comandante da Marinha, Almirante-de-Esquadra CHAGASTELES, 
ladeado pelos Contra-Almirantes MALAFA1A (direita) e PAULO CESAR (esquerda).



PROGRAMA AAQUIP€LAGO D€ SAG P€DRO € SAG PAULO
Rcnuzn sun 100° expeDicno cicntificr

o dia 08 de dezembro de 
2001, quatro pesquisadores 
embarcaram para mais uma 

expediqao cientfflca ao Arquipelago 
de Sao Pedro e Sao Paulo (ASPSP). 
So que desta vez, com um motive 
de satisfaqao bem maior. Apos tres 
anos e seis meses de existencia, o Pro- 
grama Arquipelago realiza sua cen- 
tesima expediqao, contando 
participaqao de 188 pesquisadores 
que ja estiveram naquele grupo de 
pequenas ilhas rochosas, a cerca de 
1000 Km do litoral nordestino, de- 
senvolvendo, com muito perseve- 
ranqa e amor a ciencia, vinte e um 
projetos de pesquisas nas areas de 
oceanografia, biologia, recursos 
pesqueiros, meteorologia, sismogra- 
fia, geologia e geoflsica.

A Estaqao Cientffica do Ar

quipelago de Sao Pedro e Sao Paulo, 
no momento, e ocupada, perma- 
nentemente, por tres ou quatro pes

quisadores pertencentes as diversas 
instituiqoes academicas do Pat's, sen- 
do substitutdos a cada 15 dias, 
duzidos da cidade de Natal 
ASPSP por embarcaqoes fretadas 
pela SEC1RM, que, para a seguranpa 
dos pesquisadores, permanecem

com a

redor do ASPSP durante todo o 
periodo das pesquisas.

Para conduzir um projeto de pes- 
quisa, naquela regiao privilegiada para 
o desenvolvimento cientifico, e 
necessario que o pesquisador, com 
mestrado completo ou ruvel escolar 
superior, encaminhe a coordenaqao 
do Subcomite Cientifico/Ambiental 
ou a SEC1RM um projeto de pes- 
quisa, em formato padrao, abrangen- 
do areas especificas previstas no Pro- 
grama, para analise do Comite Exe
cutive.

sas cientificas naquele longinquo e im- 
portante espaqo maritimo, com a pre- 
senqa permanente de abnegados ci- 
dadaos brasileiros, reveste-se de 
enorme importancia para o Pat's, a qual 
se traduz em aspectos cientificos, 
ecologicos, economicos, sociais, es- 
trategicos e politicos de carater inter- 
nacional. A CIRM, em nome de to- 
dos os brasileiros, parabeniza aqueles 
que, direta ou indiretamente, apos 100 
expedites, estejam envolvidos na 
conduqao eltciente desse Programa 
continuo e sistematico de pesquisas 
no ASPSP.

con-

ao

O desenvolvimento de pesquiao
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R€VIZ€€ R€RLIZn RCUNIRO NRCIONRL 

DC INT€GRRCnO D€ R€SULTRDOS
Cncerromento do Curso 

de Mentolidode JWoritimo 

do Clube Naval

Comite Executivo para o 
Programa de Avalia^ao do 
Potencial Sustentavel de Re- 

cursos Vivos na Zona Economica 
Exclusiva (REVIZEE) promoveu a 
Reuniao Nacional de Integrate de 
Resultados, em Brasilia, nos dias 4 e 
5 de dezembro de 2001, com o 
apoio e recursos do CNPq e da 
FINER O evento, organizado pela 
Coordenapao Geral do Programa 
(Ministerio do Meio Ambiente), 
contou com a presenqa dos Coor- 
denadores, Vice-Coordenadores e 
representantes das principals areas 
de conhecimento do REVIZEE, 
dos quatro Subcomites Regionais de 
Pesquisa (SCORE Norte, Nordeste, 
Central e Sudeste/Sul); dos mem- 
bros do Comite Executivo (repre
sentantes do Ministerio das Relaqoes 
Exteriores, Ministerio da Agricultu- 
ra, Pecuaria e Abastecimento, Mi
nisterio da Ciencia e Tecnologia, 
Ministerio da Educaqao, Marinha do 
Brasil, Secretaria da CIRM, CNPq, 
IBAMA e Bahia Pesca); e de outros 
convidados (representando a Dire- 
toria de Hidrografia e Navegaqao, 
o Instituto de Estudos do Mar Al- 
mirante Paulo Moreira e a 
PETROBRAS).

A Reuniao Nacional teve 
como objetivos a apresentaqao 
de sinteses, quanto ao "estado da 
arte", dos resultados alcanqados 
por cada uma das areas temati- 
cas do Programa RE.VIZEE; a 
identificaqao de metodologias, 
procedimentos regionais passiveis 
de disseminagao e lacunas exis- 
tentes; e o planejamento das aqoes 
futuras, a ser consubstanciado na

forma de agendas regionais e na
cional, que balizarao as ativi- 
dades do Programa ate o seu 
termino, previsto para 2003.

Os relatorios de sintese, refe- 
rentes aos resultados ja alcanqados, 
apresentados e divulgados pelos 
SCORE, durante a reuniao, abran- 
geram as seguintes areas tematicas 
do REVIZEE:
- Oceanografia Fisica;
- Oceanografia Quimica;
- Oceanografia Geologica;
- Meteorologia;
- Sensoriamento Remote;
- Fitoplancton - composiqao, bio- 
massa e produqao (incluindo pico e 
nanoplancton, quando pertinente);
- Zooplancton;
- Ictioplancton e neuston;
- Bentos (fito e zoobentos);
- Dinamica de populaqoes e avali- 
aqao de estoques (incluindo a 
dinamica das frotas); e
- Prospeccao por arte de pesca.
Ao final da reuniao, foram obtidos 
os seguintes resultados:
- a definiqao de metodologia de in- 
tegraqao intra e inter-regionais;
- a definiqao de estrutura e forma- 
to para o relatorio final, escalas dos 
produtos cartograficos e softwares 
a serem utilizados;
- o cronograma de atividades, por 
area tematica e por SCORE e, tam- 
bem, para a integraqao nacional;
- a definiqao de "agentes aglutina- 
dores" para as diversas areas de 
conhecimento, quando necessario;
- os orqamentos; e
- a definiqao de estrategias de di- 
vulgaqao para os resultados do Pro
grama.

O Comando do 7° DN, a 
Secretaria da Comissao Intermi- 
nisterial para os Recursos do Mar 
e o Clube Naval de Brasilia pro- 
moveram mais um curso de Men- 
talidade Maritima, com crianqas 
oriundas do entorno de Brasilia, 
contribuindo para criar na juven- 
tude o interesse pelas coisas do 
mar e para fomentar uma conscien- 
cia maritima, essencial para nossa 
soberania

O curso com a duraqao apro- 
ximada de dois meses e desenvol- 
vendo aqoes voltadas a educaqao 
ambiental e as atividades esporti- 
vas ligadas ao mar, so teve exito 
em virtude da abnegada colabo- 
raqao de profissionais das mais di
versas areas de atuaqao, que durante 
varies finals de semana abdicaram 
de seu lazer, para colaborar com 
esta importante iniciativa do Clube 
Naval.

O exito alcangado esta clara- 
mente evidenciado na fisionomia 
dos jovens e das jovens aqui pre- 
sentes, evidenciando a satisfagao 
por terem participado de um pro- 
jeto impar em suas vidas.

Esperamos que as atividades, 
que ora estamos encerrando, 
tenham atingido plenamente os 
propositos tragados pelo Progra
ma de Mentalidade Maritima, qual 
seja, incentivar jovens para a prati- 
ca de atividades esportivas ligadas 
ao mar e promover atividades de 
educagao ambiental no Distrito 
Federal.

I nf ormativo3
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PSRM
SISTCMf) D€ nmncno LUAAINOSn DO NPq. RIOBfllDO

pos o periodo de docagem e 
manuten^ao do NPq. Riobal- 
do, efetuado na Base Naval 

de Natal, o navio teve o arranjo de 
conves totalmente modificado, sen- 
do adaptado para a captura de lula 
com o uso de atrag:ao luminosa, de 
modo a cumprir a ultima etapa da

prospecpao de recursos pesqueiros 
a ser efetuada por esta embarcacjao 
na ZEE do Nordeste brasileiro. An- 
teriormente, a sua configura^ao era 
para a captura de atuns e afins com 
espinhel tipo long-line.

O sistema de atra^ao luminosa, 
os aparelhos lan^adores e recolhe- 
dores dos espinheis de anzois e a vela 
estabilizadora foram totalmente de- 
senvolvidas, adaptadas e fabricadas 
pela equipe de pesquisadores e fun- 
cionarios do Centro de Pesquisa e 
Extensao Pesqueiro do Nordeste 
(CEPENE). Uma ecossonda mais 
potente e com frequencias espedfi- 
cas para localizagao de cardumes 
mais proximos da superficie foi ad-

lilt

Detalhe do equipamento langador e 
recolhedor de espinhel de anzois

quirida e instalada na embarca^ao, 
como tambem foram adquiridos a 
ancora de mar e as garateias para cap
tura de lulas (jiggs).

Dessa forma, cumprindo a sua pro- 
gramapao, serao realizados, ainda neste 
ano, dois cruzeiros para teste da metodo- 
logia e dos equipamentos de pesca.

"Vista de popa da vela estabilizadora

OP€Rfl^AO NORT6 IV / R€VIZ€€
A Operapao Norte IV / 

REVIZEE foi realizada pelo 
Navio Oceanografico "AN- 
TARES", da Marinha do Brasil, 
de 10 de julho a 12 de setembro 
de 2001, cobrindo o periodo de 
vazante do Rio Amazonas. As 
estagoes oceanograficas foram 
realizadas dentro da mesma rede 
ambiental confeccionada, em 
1995, durante a Operapao Norte 
I / REVIZEE, e constaram de 
diversos levantamentos e coletas 
de dados oceanograficos e 
medipoes meteorologicas, ao 
longo de 24 perfis perpendicu- 
lares a costa, trapados na Zona 
Economica Exclusiva(ZEE)/ 
Norte e nas 3 estapoes fixas, com 
25 boras de duraq:ao cada, na foz 
do rio Para, na foz do rio Ama

zonas e na foz do rio Mearim. No 
total foram percorridas 6514 mi- 
Ihas nauticas em 55 dias de pes
quisa, que tinham como objetivo:

- Oceanografia Geologica - 
realizar a fisiografia das provincias 
submarinas da ZEE/Norte, dis- 
tribuipao espacial da cobertura 
sedimentar da plataforma conti
nental, material em suspensao nas 
regioes da foz dos rios Amazo
nas, Para e Mearim;
- Oceanografia Biologica - bio- 
massa fitoplanctonica, macrozo- 
oplancton (ictioplancton), meso- 
zooplancton, bentos (megabentos, 
macrobentos e meiobentos);
- Oceanografia Quimica - distri- 
bui^ao superficial e vertical de 
parametros oceanograficos fisico- 
quimicos (temperatura, salini-

dade, transparencia da agua, pH, 
oxigenio dissolvido, taxa de satu- 
rapao de oxigenio dissolvido, al- 
calinidade total, nitrato, nitrito, 
namoniacal, fosfato e silicato) e 
metais pesados;
- Oceanografia Fisica - para
metros fisicos (temperatura, sali- 
nidade e densidade), TSM, pene- 
trapao de luz, campo de correntes 
oceanicas; e
- Meteorologia - caracterizapao 
dinamica e termodinamica da at- 
mosfera e parametros meteo- 
rologicos de superficie. Os ex- 
perimentos meteorologicos 
feitos no Oceano Atlantico ocor- 
reram simultaneamente aos exe- 
cutados em Santarem (PA) e 
Belem (PA).

Informative aV. 13 - N9 2 - JUl/D€Z - 2001
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XXIV R£UNIfiO CONSUITIVA DO
TRATflDO DA ANTAATICA (ATCJVt)

ma Delegacjao Brasileira, 
composta pelo Ministro 
Eduardo da Costa Farias, da 

Embaixada Brasileira na Alemanha 
e o Contra-Almirante Luiz Antonio 
Monclaro de Malafaia, Secretario 
da CIRM, participou da XXIV 
Reuniao Consultiva do Tratado da 
Antartica (ATCM), realizada, em 
Sao Petersburgo, Russia, entre os 
dias 9 e 20 de julho.

O evento contou com a presenpa 
de delegapoes de 35 parses, desen- 
volvendo suas atividades em reunioes 
e em 10 Grupos de Trabalho, mere- 
cendo destaque os seguintes fatos:
- a aprovapao, por consenso, do es- 
tabelecimento de uma Secretaria per- 
manente para a ATCM, em Buenos 
Aires. Ate o ano passado, a propos- 
ta vinha sendo obstada pelo Reino 
Unido. Os detalhes de estrutura e

operapao do secretariado serao dis- 
cutidos na proxima ATCM;
- a necessidade de revisao das Re- 
comendapoes da ATCM, uma vez 
que algumas sao redundantes e ou- 
tras foram complementadas por re- 
comendapoes mais recentes;
- o grande progresso no desenvolvi- 
mento do anexo do Protocolo de 
Madri sobre "Responsabilidade das 
Partes", com a maioria dos parses 
tendo concordado que uma abor- 
dagem passo a passo e preferrvel a 
uma abordagem global;
- a necessidade de o Comite de Pro- 
tepao Ambiental proceder a uma re
visao contrnua dos anexos do Pro
tocolo de Madri, considerando 
mudanpas nas condipoes e praticas 
ambientais;
- a ampla discussao sobre o turismo 
antartico (especialmente o aven-

tureiro), concordando-se quanto a ne
cessidade de um gerenciamento apro- 
priado desta atividade, uma vez que 
o turismo vem sendo considerado 
como uma das apoes com maior ca- 
pacidade de causar danos ao meio 
ambiente;
- a analise dos relatorios completes 
das inspepoes conduzidas pela Belgi- 
ca/Franpa, Noruega e Estados Uni- 
dos da America. Alguns assuntos 
constantes dos relatorios serao obje- 
tos de futuras discussoes; e
- a discussao da proposta da Republica 
Tcheca de estabelecer uma nova es- 
tapao na ilha Rei George, sendo le- 
vantadas duvidas quanto a necessidade 
de se instalar mais uma base naquela 
ilha.

A proxima reuniao da ATCM 
sera realizada em Varsovia, Polonia, 
em setembro de 2002.

exposipno "A maainha do brash
NO CONTIN€NT€ ANTARTICO"

No periodo de 1" a 5 de novem- 
bro de 2001, foi realizada na Assem- 
bleia Legislativa, em Porto Alegre, no 
Rio Grande do Sul, uma exposipao 
sobre as atividades da Marinha na 
Antartica.

A iniciativa foi do 5° Distrito Na
val e da Sociedade dos Amigos da 
Marinha daquele Estado e naquela 
oportunidade foram apresentados 
videos, fotos, paineis e equipamen- 
tos utilizados no Programa Antartico 
Brasileiro. A mostra recebeu centenas 
de visitantes, especialmente estudantes.

a Inf ormativo
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XII RnpRL (PUNTR RRCNRS - CHILC)
m 1987, os diretores dos Ins
titutes Antarticos da Argenti
na, Chile e Uruguai realizaram 

uma reuniao, em Buenos Aires, para 
discutir assuntos de interesse comum 
sobre as atividades de seus paises na 
Antartica. Passaram, entao, a se re- 
unir anualmente, contando, a partir 

com a presenpa dos ope- 
radores dos Programas Antarticos 
do Brasil, Peru e Equador.

Essa reuniao anual, denominada 
Reuniao dos Administradores de 
Programas Antarticos Latino-ameri- 
canos - RAPAL, e realizada com o 
proposito de:
- propiciar a cooperapao, o apoio 
mutuo e o intercambio de infor- 
mapoes em aspectos cientificos, tec- 
nicos e logisticos dos paises latino- 
americanos com atividades antarti-

cas, em consonancia com os princi- 
pios estabelecidos no Sistema do 
Tratado da Antartica;
- coordenar as apoes dos operadores 
membros para adotar, na medida do 
posslvel, posipoes comuns dentro do 
Conselho de Gerentes de Programas 
Antarticos Nacionais (COMNAP); e
- contribuir para a protepao e a con- 
servapao do meio ambiente antarti- 
co e de seus ecossistemas depen- 
dentes e associados.

A XII RAPAL foi realizada em 
Punta Arenas, Chile, no periodo de 
24 a 28 de setembro de 2001, com a 
presenpa de delegapoes da Argenti
na, do Brasil, do Chile, do Equador, 
do Peru e do Uruguai.

Alem da reuniao plenaria, a RA
PAL constou do 11 Encontro de Ci- 
entistas Latino-americanos, no qual

foram abordados assuntos ligados a 
cooperapao cientifica e do VI Encon
tro de Historiadores Antarticos Ibe- 
ro-americanos.

A agenda da XII RAPAL incluiu 
assuntos ligados: a cooperapao 
cientifica e loglstica; a participapao 
de paises nao membros da RAPAL, 
bem como dos observadores nas 
proximas reunioes; ao funcionamen- 
to, progresso dos trabalhos e re- 
novapao de mandates de Rede de 
Encarregados Ambientais Latino- 
americanos (REAL); e a protepao do 
patrimonio historico cultural e exal- 
tapao de valores esteticos da Antar
tica.

de 1990,

A proxima RAPAL devera ser 
realizada na cidade de Buenos Aires, 
Argentina, no mes de setembro de 
2002.

XIII COMNflP/SCflLOP (AMSTCRDfl - HOIANDR)
A XIII Reuniao do Conselho 

de Gerentes de Programas Antar- 
ticos/Grupo Permanente de 
Loglstica e de Operapoes Antarti- 
cas foi realizada em Amsterda, 
Holanda, no periodo de 20 a 24 de 
agosto de 2001. O evento contou 
com a presenpa de delegapoes de 
26 paises, desenvolvendo suas ativi
dades em um simposio sobre logls
tica e operapoes, apresentapoes de 
paineis e reunioes dos seguintes 
Grupos de Trabalho: Adminis- 
trapao, Operapoes Aereas, Edu- 
capao e Treinamento, Manejo Am- 
biental, Plano de Contingencia e 
Respostas a Emergencias, Energias 
Alternativas, Responsabilidades das 
Partes do Protocolo de Madri, 
Operapoes com Navios de Turis- 
mo e Atividades Nao-governa- 
mentais. A delegapao brasileira con
tou com representantes da Secre- 
taria da Comissao Interministerial

para os Recursos do Mar e da Forpa 
Aerea Brasileira.

Nas reunioes do COMNAP/ 
SCALOP sao abordados aspectos 
operacionais e logisticos experi- 
mentados pelos programas antar
ticos nacionais, quando sao repas- 
sadas experiencias e buscadas 
solupoes para problemas comuns. 
Alem desses aspectos, os adminis
tradores e responsaveis pelos pro
gramas buscam, cada vez mais, a 
padronizapao de procedimentos 
para diminuir o impacto ambien- 
tal na Antartica.

Centre os acontecimentos da 
XIII COMNAP/SCALOP, mere- 
cem destaque os seguintes pontos: 
- foi disponibilizada na pagina do 
COMNAP, na INTERNET (http:/ 
/www.comnap.aq), um sistema de 
posicionamento das embarcapoes 
que navegam na area do Tratado da 
Antartica. Este sistema sera operado

experimentalmente, com adesao vo- 
luntaria das partes e com acesso res- 
trito aos usuarios devidamente autori- 
zados pelo gerente do respective Pro- 
grama Antartico Nacional;
- O COMNAP adotou um currlculo 
mlnimo a ser cumprido no "Treina
mento Pre-Antartico" conduzido pe
los diversos Programas. Este currlculo 
foi desenvolvido num workshop so
bre "Educapao e Treinamento", rea- 
lizado nos dois dias que precederam 
a reuniao do COMNAP; e
- a Romenia foi admitida como nos- 
so membro do COMNAP/SCA
LOP.

A proxima reuniao do Conselho 
de Gerentes de Programas Antarti- 
cos/Grupo Permanente de Loglsti
ca e de Operapoes Antarticas - XIV 
COMNAP/SCALOP esta progra- 
mada para ser realizada em Xangai , 
China, no periodo de 15 a 26 de ju- 
Iho de 2002.

BI n f o r m a t i v o
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TRABAIHO VOIUNTARIO - O PAOANTAA ABAA^OU CSTA ID€IA!
solidariedade Humana foi o 
tema universal em 2001, Ano 
Internacional do Voluntaria- 

do, institm'do pela ONU e celebrado 
em 122 pai'ses. () PROANTAR pen- 
sando na relevancia do desenvolvimen- 
to humano apoiou a iniciativa do tra- 
balho voluntario realizado na cidade 
de Barueri (Grande Sao Paulo), de ju- 
nho a agosto pp.

( ) publico brasileiro, em geral, tern 
tido uma postura bastante favoravel 
aos trabalhos realizados de livre e es- 
pontanea vontade. Assim, por que tam- 
bem nao estabelecer e criar um canal 
de divulgaqao ciendfica em comu- 
nidades carentes, permitindo acesso as 
informagoes muito distanciadas de 
suas realidades? Se ja existe uma cons- 
ciencia de que e uma atitude positiva 
e eficiente, por que nao promover 
uma cidadania mais participativa e 
consciente em busca das transfor- 
macbes sociais que buscamos? Neste 
contexto, foi desenvolvida a agao edu- 
cativa "Antartica: A Visao do Conti- 
nente Branco por Criangas Assistidas 
pela Associagao Crista de Mogos 
(ACM )”, realizada com 125 criangas 
e adolescentes carentes de programas 
de promogao Humana, da ACM/ 
Barueri-Alphaville. As atividades 
didaticas realizadas foram:
- Palestras proferidas pelos pesquisa- 
dores Dra. Monica Varella Petti, TO- 
L!SP, Msc Jose Henrique Fernandez, 
CRAAE-INPE e Msc Sandra Brom
berg, lO-USP e pelo CMG Haroldo 
de Oliveira Amaral, PROANTAR;
- Exibigao do filmes "O Brasil na 
Antartica”, de Haroldo Palo Jr., e "Co- 
munidade Bentos", Reporter ECO - 
TV Cultura, e sessoes de slides sobre 
a Antartica;
- Manuseio de recipientes com inver- 
tebrados antarticos, coletados em di- 
versas expedigoes a Antartica, empres- 
tados pelo Instituto Oceanografico da 
Universidade de Sao Paulo;
- Demonstragao de roupas especiais e 
acessorios para alpinismo de uso na 
Antartica , cedidos pela ESANTAR;
- Exercicios com planilhas iudicas e 
interativas "Brincando e Aprenden-

do...", elaboradas especialmente para 
fixagiio de conhecimentos da agao 
educativa;
- Exposigoes de animais e objetos 
historicos antarticos realizadas a partir 
de diversas colegoes particulares e de 
institutos de pesquisas, e de fotogra- 
fias de varias expedigoes antarticas;
- Distribuigao de folders, editados pelo 
PROANTAR e pelo Museu de Geo- 
ciencias- USP;
- Oficinas de Desenhos "Pintando o 
Continente Branco", onde as criangas 
tiveram participagao criativa, e mos- 
traram apropriagao de conhecimento;
- Oficina de Letras "Mensagens ao 
Continente Branco", onde as criangas 
manifestaram-se "poeticamente" reve- 
lando envolvimento afetivo com o 
tema;
- Selegao de doze desenhos, com o 
objetivo de serem editados como 
cartoes postals pelo PROANTAR, por 
um juri formado pelo Prof. Dr. Anto
nio Carlos Rocha-Campos (Prof. Titu
lar do IG-USP e Coordenador do Gru- 
po de Assessoramento do PROAN
TAR); Prof. Dr. Edmundo Ferraz 
Nonato ( Prof. Emerito do IO-USP e 
pioneiro no projeto das comu- 
nidades bentonicas antarticas.
Dra. Liliana Rizzo Piazza 
(Pesquisadora do IN PE e pi- 
oneira em projeto cientifico 
na area de Ciencias Atmos- 
fericas; Dra. Maria Christina 
Rizzi (Chefe da Divisao de 
Difusao Cultural do MAE- 
USP; Prof-. Dra. Rosalinda 
Montone (Pesquisadora do 
lO-USP e Coordenadora do 
Projeto Avaliagao da Poluigao 
Organica e Biodegradagao do 
Petroleo no Ambiente Antar- 
tico); Msc Jose Henrique 
Fernandez (Fisico (USP) e 
Doutorando em Ciencias Es- 
paciais do INPE); Silvio Mar
tins (Presidente do Clube Al
pine Paulista - CAP, Marise 
Rangel (Fotografa Profissio- 
nal, do Conjunto Cultural da 
Caixa); Cecilia Eid (Represen- 
tante do Y’s Men's Club e Pre

sidente da area Latino America e Caribe) 
e CMG Haroldo de Oliveira Amaral (Re- 
presentante da SECIRM /PROANTAR).

Foi realizada uma solenidade de 
encerramento na ACM para a divul- 
gagao dos resultados, durante a ex- 
posigao dos desenhos feitos pelas 
criangas nas oficinas. Na ocasiao foi 
feita a entrega de certificados emitidos 
pela ACM/Y's Men's Clube Barueri- 
Alphaville as criangas que participaram 
das oficinas "Pintando o Continente 
Branco" e pela SECIRM/PROANTAR 
aos cinco primeiros colocados em qua- 
tro faixas etarias.

A experiencia vivenciada nessa agao 
educativa mostrou que este pode ser 
mais um caminho para o conhecimen
to das atividades desenvolvidas pelo 
PROANTAR, e que esta agao podera 
ser aperfeigoada e aplicada em dife- 
rentes seguimentos da sociedade, visan- 
do a divulgagao dos resultados obtidos 
pelo Programa Antartico Brasileiro.
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Marcia Rocha da Silva 
Coordenadora da Agao Educativa/Voluntdria 
do Y's Men's Club Barueri-Alphaville 
Tecnica de Apoio a Pesquisa, Projeto FIX- 
VLF (INPE-CRAAE)
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PROflNTftR
TR€INftM€NTO PRC-nNIARTICO - 2001

o periodo de 03 a 15 de setem- 
bro de 2001, a Subsecretaria 
para o Programa Antartico - 

PROANTAR, realizou o Treinamento 
Pre-Antartico (TPA). Nessas duas se- 
manas, foram ministradas instru^oes, 
teoricas e praticas, com o objetivo de 
familiarizar os participantes de Opera-

- la Fase: Curso de Combate a In- 
cendio, ministrado no periodo 20 a 
24 de agosto de 2001, no Centro de 
Adestramento Almirante Marques de 
Leao - CAAML, para os 26 (vinte e 
seis) candidates ao Grupo-Base da 
EACF, visando capacita-los em tecni- 
cas de combate a incendio;
- 2a Fase: Instrugao Basica, realizada 
no periodo de 03 a 10 de setembro 
de 2001, no Centro de Adestramento 
da Ilha da Marambaia - CADIM - 
para todos aqueles que irao desem- 
penhar atividades na Antartica, seja 
na EACF, no NApOc Ary Rongel ou 
nos acampamentos. Nesta fase, foram 
ministradas nopoes de orienta^ao ten 
restre diurna, natayao utilitaria, em- 
prego de helicopteros, pratica de em- 
barcayoes miudas, primeiros socor- 
ros, desenvolvimento interpessoal, 
montanhismo, vida na EACF e no 
navio, estrutura do PROANTAR, 
nogoes gerais sobre o Tratado da

e Adapta^ao as Condiqoes Adversas, 
no periodo de 11 a 15 de setembro de 
2001, no Parque Nacional do Itatiaia- 
PNI, para aqueles que irao trabalhar em 
refugios e acampamentos, aos candida
tes ao Grupo-Base e aos pesquisadores 
que permanecerao mais de 90 dias na 
EACF. Foram abordados aspectos teori- 
cos e praticos sobre deslocamento segu- 
ro em terrenes cobertos de gelo, mon-

goes Antarticas com a legislayao inter- 
nacional sobre a Antartica, com a ad- 
versidade do clima e do ambiente e 
com a convivencia em locals confina- 
dos e de pouca privacidade, alem de 
promover a integrapao do grupo par- 
ticipante.

No TPA 2001, participaram os 
militares candidates as fungoes na 
Estayao Antartica Comandante Fer- 
raz (EACF), engenheiros do Arse
nal de Marinha do Rio de Janeiro 
(AMRJ), militares do Destacamen- 
to Aereo Embarcado (DAE) no 
Navio de Apoio Oceanografico Ary 
Rongel e 65 pesquisadores inscri- 
tos para realizarem trabalhos na 
Antartica.

O treinamento foi dividido em tres

tagem e desmontagem de barracas, tec- 
nicas basicas de montanhismo e tecni- 
cas de resgate de acidentados em gre-
tas.

Para a realizaqao desse Treinamen
to, o PROANTAR tern contado com a 
colaboragao de unidades da Marinha 
(CADIM, Batalhao de Operayoes Es- 
peciais de Fuzileiros Navais, Service de 
Seleyao do Pessoal da Marinha, 
CAAML, 1° Esquadrao de Helicopteros 
de Emprego Geral HU-1, Base Almi
rante Castro e Silva, Diretoria de Saude 
da Marinha e NApOc Ary Rongel) e de 
entidades civis, como a Administrayao 
do Parque Nacional de Itatiaia e o Clube 
Alpino Paulista.

Antartica, proteyao ao meio ambiente 
e conhecimentos gerais sobre a Antar
tica;
- 3a Fase: Pratica de Montanhismofases :

TR€INnM€NTO PR€ RNTRRTICO 1994 -2001

CRNDIDRTOS 
RO GRUPO BRS€

P€SQUISRDOR€S 
€ RIPINISTRS

OUTROS
MIIITRRCS

.-NV:
■ TOTALa

1994 30 38 14 82
1995 27 35 14 76
1996 24 51 17 92
1997 23 33 12 68
1998 17 58 22 97
1999 19 45 25 89
2000 28 77 19 124
2001 25 89 36 150
TOTAL 193 418 151 768
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SCMINnmO SOBR€ P€SQUISn RNTARTICR, 

NO INSTITUTO D€ G€OCI€NCIRS DR USP
Institute de Geociencias da 
Universidade de Sao Paulo 
realizou, nos dias 4 e 5 de 

outubro de 2001, mais um Seminario 
sobre Pesquisa Antartica. E 
realizado pelo Centro de Pesquisa 
Antartica da Universidade de Sao 
Paulo, e vem se firmando como um 
evento onde se pode observar, de 
forma conjunta, o resultado e o de- 
senvolvimento das pesquisas brasilei- 
ras no continente Antartico.

Para estimular o desenvolvimen- 
to de projetos integrados e incenti- 
var a troca de informaqoes entre 
pesquisadores de distintas areas da 
ciencia, os organizadores estabelece- 

programa de apresentacoes 
de forma que a maxima variedade 
de campos de estudo fosse aborda- 
da num mesmo periodo do dia.

O Simposio contou com a par- 
ticipaqao de 43 trabalhos, entre apre- 
senta^oes orais e paineis, mantendo

o nono

ram o

de cem ouvintes em 
ocasioes.

algumas formulada para a Politica de Cien
cia e Tecnologia para a Antartica. 

No Seminario, o Dr. PAULO Essa politica, apos aprovada, de- 
WAKI, do Ministerio da Ciencia e vera ser o documento base para a

uma media de 50 pessoas assistindo Tecnologia, realizou uma exposi^ao realizapao de pesquisas brasileiras 
as exposipoes, chegando a haver mais sobre a proposta que esta sendo

na
Antartica.

OPCRA^AO ANTARTICA XX
No dia 29 de outubro de 2001, 

com a saida do NApOc Ary Ron- 
gel do Porto do Rio de Janeiro, 
iniciou-se a Operapao Antartica 
XX

vez mais o continente gelado, de par- 
ticipar, ativamente, da Comunidade 
de Palses que se preocupam 
regiao.

Elefante, Greenwich, Joinville, Li
vingston, Deception, Biscoe e Nel
son.com essa

O material necessario para o de- 
senvolvimento da Operapao foi 
todo embarcado no Rio de J 
RJ e em Rio Grande - RS, para 
desembarcado na Estapao Coman- 
dante Ferraz - EACF, obedecendo 
uma seqiiencia de eventos progra- 
mados, permitindo mais um ano de 
atividades continuas, possibilitando 
assim, a transformacao da vontade 
brasileira em atos e resultados na 
Antartica.

Assim, nesta Operapao, o Pro- 
grama Antartico Brasileiro - 
PROANTAR apoiara logisticamente 
vinte e tres (23) projetos cientificos e 
dois (2) projetos de tecnologia, en- 
volvendo cerca de oitenta (80) pes
quisadores de instituipoes diversas, 
que estarao desenvolvendo suas pes
quisas nas Baias do Almirantado, 
Marguerite e Maxwell, nos Estreitos 
de Bransfleld e Gerlache e nas Ilhas

Embora, ela possa ser vista 
como uma seqiiencia de atos ja roti- 
neiros, para a SECIRM representa 
a ultrapassagem de um obstaculo. 
Mais uma vez, a seqiiencia de es- 
forpos de planejamento e 
providencias, feitos ao longo do 
ano, comepam a se transformar 
em apoes, marcando a renovapao 
do proposito de conhecer cada

aneiro-
ser
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Divuioncno das niiviDfiD€s € cxnimcrio
DOS VnLOft€S €ST€TICOS flNTflRTICOS

quipamentos, vdculos e vestimen- 

tas especiais utilizada pelos expe- 
dicionarios brasileiros na Antarti- 
ca, bem como, fotografias e 
paineis explicativos sobre o 
PROANTAR e a Antartica es- 
tiveram abertos a visitac^ao publi- 
ca, no dia 06 de julho, na sede do 
5° Distrito Naval, em Rio Grande, 
Rio Grande do Sul, por ocasiao da 
premia^ao do concurso do proje- 
to intitulado "Eu Amo o Mar".

Outra forma de o PROAN
TAR promover os valores esteti- 
cos da Antartica e a realizacao 
anual de Concursos Fotograficos 
sobre Temas Antarticos. Podem 
concorrer nesses concursos todos 
aqueles que ja tenham participa- 
do em uma Opera^ao Antartica 
brasileira. Anualmente, sao inscri- 
tas mais de 60 fotos, o que garante 
ao PROANTAR a manuten^ao e 
a renova^ao de um amplo acervo 
fotografico abordando temas que 
retratam as atividades, a conviven- 
cia Humana e a natureza antarti-

Os valores esteticos da Antartica 
sao divulgados, tambem, na forma de 
expos^oes e palestras organizadas em 
escolas, universidades e outros locais 
de concentra^ao popular.

Um dos eventos desta nature
za de maior vulto, realizado este 
ano, foi a exposicjao denomina- 
da "O Brasil, o Mar e a CIRM - A 
conquista de um Patrimonio", 
que consistiu de uma serie de 
paineis auto-explicativos, fitas de 
video, fotos e maquetes, mos- 
trando os principals Pianos e Pro- 
gramas conduzidos pela CIRM, 
inclusive o PROANTAR. Este 
material foi exposto no Museu 

Nautico do Farol da Barra, em 
Salvador, Bahia, de 16 de mar^o 
a 29 de maio de 2001; e no Shop
ping Vitoria, em Vitoria, Espiri- 
to Santo, do dia 4 ao dia 14 de 
julho de 2001. Nos 80 dias em 
que esteve aberta ao publico, a 
exposic^ao recebeu aproximada- 
mente 20 mil visitantes. Uma si- 
mulacao de um acampamento no 
gelo com materials utilizados na 
Antartica foi o destaque da ex- 
posi^ao em Vitoria. Exposi^ao 
semelhante, abordando apenas as 
atividades do PROANTAR foi 
realizada na Assembleia Legisla- 
tiva da cidade de Porto Alegre, 
Rio Grande do Sul, do dia 17 ao 
dia 23 de setembro.

Um "stand" apresentando

onsciente da necessidade 
de melhor informar a so- 

ciedade brasileira sobre a im- 
portancia do Continente Antar- 
tico e das atividades desenvolvi- 
das pelo Programa Antartico 
Brasileiro (PROANTAR), a Se- 
cretaria da Comissao Interminis- 
terial para os Recursos do Mar 
(SECIRM) vem promovendo a 
dissemina^ao dos conhecimentos 
adquiridos e dos valores esteticos 
da Antartica em diversos setores 
da nossa sociedade.

Reconhecendo o importante 
papel educative dos meios de co- 
munica^ao que atingem uma 
grande parte da popula^ao, a 
SECIRM vem oferecendo opor- 
tunidades para que alguns orgaos 
de imprensa, escrita e falada, en- 
viem equipes para participar das 
Operates Antarticas com o in- 
tuito de divulgar as atividades do 
PROANTAR.

Por meio de convenios firma- 

dos com a SECIRM, os orgaos 
selecionados se comprometem 
em veicular programas, publicar 
artigos em jornais e revistas ou 
elaborar videos de cunho infor- 
mativo e cientifico, conforme o 
caso. A participa^ao dessas 
equipes de divulga^ao e plane] a- 
da sem que haja qualquer prejui- 

zo das atividades cientificas ou 
de apoio logistico.

ca.
Finalmente, a SECIRM divul- 

ga os valores esteticos da Antar

tica e in forma ao publico sobre o 
Sistema do Tratado da Antartica 
e as atividades do Brasil na Area 
do Tratado, por meio de uma se
rie de folhetos informativos e de 
sua pagina na INTERNET (http:/ / 
www.secirm.mar.mil.br).e-

1Inf ormativo
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€studo Ocecinografico Previo de Processes 

Sedimentcires no Plotofornrio Continentol do flenozonos
Plataforma Continental do Ama- periodo 2 a 11/5/1999, abrangendo tan- sentido NW, provavelmente, impedin-no
zonas, a partir da decada de 60 e 
70, tornou-se objeto de estudos 

de varies projetos oceanograficos de am- 
bito nacional e internacional, tais como:

to a parte interna como externa (figura 1). do, assim a acumulagao deste constituinte
A area de estudo esta compreendida entre no sedimentar.
o cabo Orange (AP) e a desembocadura Os pontos de amostragem 2,17 e 52
do rio Para (PA). foram os que apresentaram uma maior

REMARC (Recursos Minerals da 
Plataforma Continental), GEOMAR 
(Operaqoes de Geologia Marinha),

De uma maneira geral, a distribuicao relac;ao C/N com a camada de deposi^ao
dos teores de fosforo total nos sedimen- de sedimentos. Provavelmente estas es
tos da Plataforma Continental Amazoni- taepoes sofrem uma influencia maior de

AMASS PiDS (A Multidisciplinary Ama
zon Shelf Sediment Study), CICRAM

ca e bastante homogenea. Provavelmente, material terrigeno originado do intempe-
quando este elemento atinge a area de estu- rismo que e transportado pela descarga do

(Circulaqao Costeira da Regiao Amazoni- 
ca),JOIP (Joint Oceanographic Projects), 
REVIZEE (Recursos Vivos da Zona 
Economica Exclusiva), DENMESA (Dis
tribuicao Espacial de Nutrientes e 
Metals Essenciais, em Sedimentos Re- 
centes da Foz do Rio Amazonas) e

do e incorporado a fase sedimentar por rio Amazonas e outros rios ao longo da
de absorcao e/ou por for- costa amapaense. Por fim, os outros pon-mecanismos

mayao de minerals de fosfato insoluvel. tos amostrados mostraram uma tenden-
Este fosfato pode ser absorvido as argi- cia de deposicao de origem marinha neste

sitios.
FIGURA I Os sedimentos com concentracoes

mais significativas de materia organica.
outros. localizaram-se no setor de profun-

if)O rio Amazonas e seus tributa- 
rios funcionam como um grande fer- 
tilizador da vida marinha na costa norte 
brasileira. A descarga de reslduos soli- 
dos e llquidos despejados por estes 
rios no Oceano Atlantico fornecem um 
forte suplemento de nutrientes para 
as cadeias troficas neste ecossistema. 
Por estas e outras caracteristicas 
bastante peculiares, esta parte da mar- 
gem continental brasileira e uma das 
mais estudadas no ponto de vista 
cientifico e tecnologico, o que nos mo- 
tivou a realizar este estudo.

Neste artigo vamos apresentar um 
estudo ainda de carater preliminar, reali- 
zado na Plataforma Continental do Ama-

didades com maior influencia da des
carga Amazonas, enquanto os valores

8;6 = poucos significativos profun-em
didades de menor influencia do fluxo

N
desta descarga. O fundo de predo-I
minancia de materials mais lamosos.
foram os que apresentaram um maiori«

enriquecimento de materia organica, ao
contrario daqueles de granulometria

8,0=
mais grossa.

Os valores determinados de

"k. CaCQ3 na regiao de estudos indicam a
I RHB VU dominancia de sedimentos litoclasticos

las, atraves de ligayao qulmica de carga ne- que, segundo a classificapao de I .arssoneuar
gativa e do fosfato com a positiva das bor- etal., 1982 apud Barcellos & Hurtado (1999)
das ou por substituipao dos fosfatos por possuem valores menores de 30 %.
silicatos nas argilas, a absorpao de fosfato BARCELLOS, R.L. & FURTADC / V.

zonas, com o objetivo principal de avaliar 
alguns processes oceanograficos perti- 
nentes, como distribuipao de fosforo to
tal, carbono e nitrogenio na forma organi
ca, estabelecer a origem da materia organi
ca depositada neste ambiente e finalmente 
determinar o percentual de carbonate bio- 
detriticos. As amostragens foram realiza- 
das durante a campanha oceanografica

das argilas e favorecida pela diminuipao V. 1999. Processo sedimentar atual e a dis-
de pH, em um pH acido ou ligeiramente tribuicao de carbono e nitrogenio organi-
acido ocorrera maior absorpao de fosfato. Canal de Sao Sebastiao (SP) eco no

Na regiao de estudo os baixos plataforma continental interna adjacente.va
lores encontrados para carbono organico, Rev. Bras. Oceanogra., 47 (2): 207-221.
podem ser motivados pelo transporte de
material em suspensao de natureza ani Gilmar Wanzeller Siqueira

Instituto Oceanografica da USP emal e vegetal pela descarga do rio Amazo-
Departamento de Quimica da Vniversidade

nas, ocasionando uma pouca transparen- Federal do Para
SC(DRE/NO III do programa REVIZI111, cia nas aguas para o processo fotossinteti

Elisabete de Santis Braga da Graca Saraiva
entre a latitude 04"43,5'N e longitude 
47"43,6’W. As coletas sedimentologicas 
foram realizadas em 17 pontos na 
Plataforma Continenal Amazonica no

co, tornando-a improprias para o desen- Instituto Oceanografica da USP
volvimento de macro e microorganismos.

Afonso Silva MendesOutra atenuante e a Corrente Costeira
Departamento de Quimica da Universidade

Norte, que desvia esta carga sedimentar Federal do Para
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HVnUHCnO DO emPRSOO DC RCSIdUOS DS PesenDO, €SP€CI€S 

RCJCITRDRS € RfiCPO COMCRCIRL €M SISTCMRS RLTCRNRTIVOS D€ 

CULTIVO DO fHnfHNT€P€Nn€US PRUICNSIS, NO CXTR6MO SUL DO BRRSIL

maroes afetou negativamente a 

biomassa de camaroes produzi- 

da ao final do pen'odo experi
mental. Entretanto, quando a 

dieta basica de ra^ao e comple- 

mentada com o uso de certos 

residues e posslvel melhorar sig- 
nificativamente os resultados do 

cultivo, principalmente quando 

sao incluldos na dieta 25% de 

crustaceos.
Os resultados obtidos de- 

monstram a potencialidade de se 

utilizar alimentos de baixo cus- 
to como substitutes da raqao 

comercial, na engorda de P. flau- 
lensis cultivados em cercados por 

Pescadores artesanais da regiao 

estuarina da Lagoa dos Patos, 
concluindo-se que, para a 

otimizapao da produt^ao, as 

seguintes orienta^oes devem ser 
seguidas: 1) evitar o fornecimen- 
to de dietas so a base de peixe 

ou raqao; 2) sempre que possl
vel utilizar percentuais acima de 

25% de crustaceos em dietas 

mistas com ra^ao e peixes; 3) na 

falta de rapao, usar no mlnimo 

50(!4> de crustaceo combinado 

com peixe.

esde 1995, o Labo- 

ratorio de Maricultura 

da Estaqao Marinha de Aqua- 

cultura (EMA) do Departa- 

mento de Oceanografia da 

Funda^ao Universidade Fede
ral do Rio Grande vem dedi- 
cando-se ao desenvolvimento 

de um pacote tecnologico para 

cultivo do camarao rosa Penae- 
us paulensis em estruturas alter- 
nativas (cercados e gaiolas), di- 
recionando aos Pescadores 

artesanais do estuario da Lagoa 

dos Patos. Entretanto, para a 

viabilidade e o aprimoramen- 

to da atividade, sao tambem 

necessarios estudos nutricio- 

nais que permitem a elaboraepao 

de um programa de alimen- 

taqao adequado a especie culti- 
vada e adaptado as realidades 

locais.

proteicas acesslveis aos Pesca
dores da Lagoa dos Patos, tais 

como residues oriundos do
processamento industrial e arte- 
sanal do pescado local e espe- 
cies rejeitadas nas pescarias da 

regiao.
Os resultados dos experi- 

mentos realizados em condi- 

foes controladas de laboratorio 

mostraram que com o uso de 

certos residues e ou de especies 

de baixo valor local e posslvel a 

obten^ao de taxas de crescimen- 
to e sobrevivencias similares e 

ate superiores, aos obtidos com 

o uso da raqao comercial do 

camarao branco Penaeus van- 

namei, disponlvel no mercado 

e amplamente utilizada em cul- 
tivos.

Observou-se que as dietas 

baseadas somente em cabe^as 

de camaroes e siris produziram 

as maiores biomassas, ao con- 

trario do observado com o uso 

de residues a base de peixes, que 

afetaram tanto o crescimento 

quanto a sobrevivencia dos ca
maroes.

Apesar da ra^ao comercial 
ter apresentado bons resulta
dos de sobrevivencia, o redu- 

zido peso medio final dos ca-

Neste sentido, a EMA, em 

coopera^ao com o Laboratorio 

de Zoofisiologia (DCF- 

FURG)
abilidade tecnica de reduzir os 

custos de produce do camarao 

cultivado em gaiolas e cercados, 
usando como alternativa a ra^ao 

comercial (insumo responsavel 
por 40-60% dos custos de 

produ^ao), diferentes fontes

pesquisando a vi-vem

Marcos Henrique da Silva Santos 
Euclydes Antonio dos Santos 
Wilson Wasielesky
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PROJ€TO flRT€Min
microcrustaceo Arte///'m c 
utilizado em pesquisa basi- 
ca e aplicada em areas 

como biologia molecular genetica, 
ecotoxicologia, fisiologia e aqiiicul- 
tura, entre outras. No entanto, a 
maior razao para o interesse cres- 
cente nesse organismo e o seu uso 
em maricultura. De fato, ao longo 
dos ultimos anos, com o crescimem 
to exponencial dos cultivos de pei- 
xes e camaroes (taxa anual de crescb 
mento ao redor de 5%), o consume 
mundial de cistos de Artemia atingiu 
valores em torno de 2.000 toneladas 
atuais. Aproximadamente 85% desse 
consume ocorre nas larviculturas de 
camarao marinho estabelecidas nas 
Americas e Asia, com o restante sen- 
do destinado as larviculturas de pei- 
xes marinhos na Europa e Asia 
(10%) e ao mercado mundial da 
aquariofilia (5%).

No Brasil, com a expansao pre
vista da area de cultivo das fazendas 
de camarao para 20.000 ha, ate o fi
nal do ano 2002, a demanda por bio- 
massa de Artemia - insumo utilizado 
na alimentagao de larvas, pos-lar- 
vas e juvenis, e na inducao a re- 
produgao e engorda de camaroes 
adultos devera alcancar 200 tonela
das. No mesmo periodo, o consume 
de cistos de Artemia nas larviculturas

brasileiras devera atingir 50 tonela
das anuais.

Levando em conta que a 
produgao brasileira de cistos (10 
ton./ano) e biomassa (150 ton./ano) 
de Artemia tAo apresenta perspectiva 
de aumento a medio prazo, uma vez 
que depende unicamente da produ- 
tividade natural (extrativismo) das 
salinas do RN; e, por outro lado, fa- 
zendo bom uso do capital natural, 
recursos humanos e acervos tec- 
nologico disponiveis, a Associagao 
Brasileira de Criadores de Camarao 
(ABCC) construiu e colocou em 
operagao em Grossos(RN), com 
recursos do "Fundo de Ragao" e 
tendo como parceiros a Univer- 
sidade Federal do Rio Grande do 
Norte (UFRN), a empresa BioAr- 
temia Ltda., o CNPq (Conselho 
Nacional de Desenvolvimento 
Cientifico e Tecnologico) e o Pro- 
grama Brasileiro de Intercambio em 
Maricultura (BMLP), uma unidade 
piloto para a produgao de cistos e 
biomassa de Artemia em regime de 
cultivo semi-intensivo.

Perfazendo uma area total de 
aproximadamente 4,0 ha, a fazenda 
experimental de Artemia da ABCC 
consiste de uma area de evaporagao 
de 1,12 ha (2 evaporadores de 0,56 
ha) e de uma area de produgao de

cistos e biomassa de Artemia de 1,68 
ha (3 viveiros de 0,56 ha), alem de 
laboratorios e infra-estrutura de
apoio.

A fazenda experimental de Ar
temia da ABCC foi formalmente
inaugurada em abril de 2001. Apos 
um periodo de testes e ajustes, fo- 
ram realizados dois ciclos de 
produgao (o terceiro ciclo esta em 
andamento). O primeiro ciclo de 
cultivo (Cl) foi executado entre 12 
de julho e 21 de agosto (40 dias). 
O segundo ciclo (C2), por sua vez, 
foi conduzido entre 26 de agosto 
e 28 de setembro (32 dias). Os da
dos de produtividade de cistos e 
biomassa de Artemia e duragao dos 
ciclos (Cl e C2) de produgao nos 
viveiros VI, V2 e V3 na fazenda ex
perimental sao apresentados na 
Tabela 1.

Os resultados obtidos no segun
do ciclo de produgao (C2) sao ex- 
tremamente promissores, especial- 
mente no viveiro VI (10 Kg de cis
tos e 354 Kg de biomassa de Ar
temia) e demonstram preliminar- 
mente, a viabilidade de cultivo desse 
microcrustaceo em regime semi-in
tensivo.

Paulo Alberto B. C. Monteiro (ABCC) 
Marcos Rogerio Camara (UFRN) 
E-mail: mrcamara@ufrnet.br

TniKin i
Dados de produtividade de cistos e biomassa de Artemia e duragao dos ciclos 

(Cl e C2) de produgao nos viveiros VI, V2 e V3 na fazenda experimental de
Artemia da ABCC (Grosses, RN).

Cl C2
Produtividade (Kg/ha/ciclo) 
Cistos
Biomassa ^
Duraao do ciclo (dias)

VI V2 V3 VI V2 V3
: 12 10 2 4

140 58 354 140 130

33 32 3141 40 39

' Kg de cistos processados (secos). 
" Kg de biomassa congelada.
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PROGRAMA TRRIN-SCR-CORST RRRSIL
FURG / CIRM / ONU

Oferecimento de cursos sobre gerenciomento costeiro integrodo
Programa Train-Sea- 

Coast Brasil (TSC-Br) 

realizou duas ofertas docur- 

so "Gerenciamento Costeiro 

Integrado. Trocas e Inter- 

relagoes entre os Sistemas 

Continental e Oceanico Ad- 

jacente", em sua sede em Rio

Grande (RS) e em Floriano-
«

polis (SC). A 14a oferta do 

curso, realizada em Flori- 

anopolis, de 21 a 30 de maio, 

foi resultado de uma parce- 

ria com o Nucleo de Estu- 

dos do Mar - NEMAR/ 

UFSC, tendo sido coordena-

da pelo Prof. Dr. Eduardo So
riano Sierra, dessa instituigao, 

e pelo Preparador de Curso 

do TSC-Br, Prof. Dr. Lauro 

Calliari. Atuaram como instru- 

tores os Prof. Marcos Polette 

e Rafael Sperb do CTTMAR/ 

UNIVALI e Marcelo Travas- 

sos da CEPEMARES/ES. 
Participaram do curso em 

Santa Catarina 27 profissio- 

nais, oriundos de institui^oes 

como o IBAMA, FATMA 

(Funda^ao Estadual do Meio 

Ambiente), Companhia de 

Pollcia de Protecao Ambien-

tal, OAB (Ordem dos Advoga- 

dos do Brasil), Procuradoria 

Geral do Municlpio, varios 

representantes de Unidades 

de Conservagao e Reservas 

Ecologicas de Santa Catarina 

e professores do Institute de 

Geociencias da UFSC. Tam- 

bem foram treinados profis- 

sionais autonomos como ad- 

vogados e representantes de 

ONG's ambientais, bem como 

integrantes da empresa CJM 

(Consultoria Municipal, Ur- 

bamstica e Ambiental de San

ta Catarina).

O TSC- Breo PNCflP
O TSC-Br esta integrado 

ao Programa Nacional de Ca- 

pacitacao Ambiental Portuaria 

- PNCAP, uma iniciativa co- 

ordenada pelos Ministerios do 

Meio Ambiente e dos Trans- 

portes, com assessoria dos 

demais integrantes do GI- 

GERCO. Visando a atender

o disposto na Agenda Ambi
ental Portuaria, que pretende 

a adequa^ao do setor por- 

tuario aos parametros ambien
tais vigentes, o PNCAP bus- 

ca compensar a grande caren- 

cia em termos de capacitacao 

ambiental, inexistente nos 

portos brasileiros ate o mo-

mento. O TSC-Br devera 

elaborar e oferecer cursos so

bre atividades portuarias e 

meio ambiente, visando a ca- 
pacitar o pessoal tecnico-ge- 

rencial que atua nos portos 

brasileiros, a fim de atenuar 

as causas pessoais dos impac- 

tos ambientais portuarios.
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