
TEC. Para esse encontro, foram convida- possa ser parceiro na exploragao dos 
curses minerals da “Area".

A realidade nacional, per outro la< 
estcl, tamb£m a impor claramente su 
prioridades. A bragos com dificuldad 
economicas e problemas de cunho soc 
da maior gravidade, o Pais necessita 
contribuigoes efetivas, de respostas qi 
de urn lado.atendam rapidamente &sque 
toes emergenciais e, de outro, pavimentc 
com solidez o caminho h frente. Em cc 
sequencia, serao apoiados, prioritar 
mente, os trabalhos que contribuam ps 
aumentar a oferta de pescado, quer ati 
v6s do entendimento da dinamica d' 
ecossistemas mais produtivos, quer atr 
v6s de iniciativas no campo operacion 
como: melhoria nas operagoes de captui 
coteta e manejo; no aperfeigoamento d, 
estruturas de desembarque e t§cnica i 
processamento, e no desenvolvimento < 
maricultura. Em segundo lugar, sera 
tamb6m, incentivados trabalhos que ar 
pliem os conhecimentos sobre os recursi 
minerals existentes e suas t^cnicas < 
aproveitamento em termos economico 
Ser&, ainda, dada atengao &S chamad; 
fontes nao convencionais de energia- m 
r6s, ondas e gradientes t^rmicos - a m'v 
de estudo e de acompanhamento da ev 
lugao mundial.

Como linha geral de orientagao, 
estimulada maior integragao entre as c 
versas especialidades vinculadas com 
mar, de tal sorte que prevalega, em cac 
caso, a abordagem globalizante adequad 
qual seja, aquela capaz de conduzir & am 
lise e k integragao de todas as vari^ve 
biolbgicas, fisicas, quimicas e geolbgica: 
incluidas as variagbes temporals e espac 
ais necessbrias b compreensao do prc 
cesso em estudo. Assim, reduzir-se-ao o 
resultados pouco consistentes ou incor 
clusivos que, muitas vezes, decorrem d 
abordagens parciais e fragmentadas d 
realidade.

Quanto aos meios flutuantes, buscai 
se-b promover a racionalizagao do us 
dos barcos existentes, mediante uma pol 
tica de apoio seletiva, que privilegie, er 
termos de recursos para sua manutenga 
e para compra de equipamentos, aquele 
que se dispuserem a operar de forma coc 
perativa. Tambbm, com relagao bquela: 
situagbes em que a embarcagao adequad. 
simplesmente inexiste, ou apbs esgotada ; 
disponibilidade das existentes, ~ 
der-se-ao esforgos no sentido de obte-las.

Em fungao da prbpria exiguidade do pe 
riodo de tempo coberto pelo Plano, espera 
se que esta Opgao Estratbgica, qui 
orientarb a aplicagao de recursos federais 
permanega basicamente inalterada durante 
a sua execugao. Contudo, apesar dest; 
expectativa, a implementagao do II PSRN 
Serb objeto de permanente acompanha 
mento, cuidando-se de reavalib-lo pelc 
menos bianualmente e, no que couber 
atualizb-lo, de tal forma que permanega uti 
e reflita adequadamente a dinamica dos 
acontecimentos, durante todo seu pen'odc 
de vigencia.

dos o CNPq/MCT, a CPRM/MME. o 
DNPM/MME,
IBDF/MA, o INAN/MS, o IPEA/SE- 
PLAN, a PETROBRAS/MME a SE- 
MA/MDU, o SIPA/MA, a SUDENE/MI e 
a SUDEPE/MA, albm de espedalistas, 
chamados em carbter pessoal, e sele- 
donados por seu indiscutivel valor. A 
reuniao possibilitou realizar, em tres 
dias, ampla discurssao sobre o diagnbs- 
ticoCOPPETEC; e

c) reuniao final - o chamado “Encontro 
de Villegagnon” - tambbm de tres dias, du
rante a qual alguns destacados especia- 
listas em cada uma das breas de interesse 
analisaram o relatbrio final da COPPETEC, 
jb agora contendo os resultados da anblise 
prospectiva realizada, tendo como hori- 
zonte de tempo o ano 2000, e trataram de 
definir as medidas que, em seus com
pos respectivos de atuagao, deveriam, 
entao,ser implementadas.

Albm dos diversos subsfdios gerados 
pelo processo descrito, levou-se em conta, 
tambbm, a experiencia acumulada 
a implementagao do I PSRM, durante a 
qual foram aplicados, na execugao de 
projetos de pesquisa, recursos da ordem 
de 790.400, 536.500 e 401.100 ORTNs, 
respectivamente, nos anos de 1983, 1984 
e 1985.

Aprovado o I I Plano 

Setoria! para os Recursos 

do Mar (PSRM)

FINEP/MCT, oa

Pelo Decreto n9 92.512 de 09 de abril o 
Presidente da Repiiblica aprovou o II PS
RM. Dez ministros de Estado assinaram 
este importante documento que visa, fun- 
damentalmente, promover a crescente 
participagao dos Recursos do Mar no pro
cesso de desenvolvimento nacional, con- 
tribuindo concomitantemente no combate b 
pobreza e ao desemprego.

Para que os leitores tenham uma idbia 
de como foi formulado o Plano b importante 
dizer que, apbs firmada a decisao de pre- 
parb-lo, a SECIRM contratou, com grupo 
universitbrio de melhOr reputagao, sob a 
responsabilidade da COPPETEC/UFRJ, a 
elaboragao de trabalho preparatbrio para a 
caracterizagao do quadro atual e a diagno
se dos seus problemas de maior relevan- 
cia. Este trabalho incluia tambbm, 
anblise de cunho prospective, mediante 
aplicagao de metodologia capaz de possi- 
bilitar a incorporagao dos mais significati- 
vos cenbrios futures ao processo analftico. 
O trabalho contratado tinha, por isto, a 
prbpria finaidade da Politica Nacional para 
os Recursos do Mar (PNRM) como refe- 
rencia inicial, elementos introduzidos pela 
III Conferencia das Nagoes Unidas sobre 
o Direito do Mar como pano de fundo e, 
como objeto de anblise, a insergao do mar 
na realidade sbcio-econbmica do Pais. Pa
ra sua execugao, tarefa inovadora na brea 
dos recursos marinhos, e nada trivial, a 
COPPETEC/UFRJ identificou cinco gran- 
des temas, interrelacionados e tratados de 
forma sistemica, que englobam todo o uni- 
verso de interesse. Sao eles: Recursos 
Minerais, Recursos Energbticos, Recur
sos Alimentares, Conservagao de Recur
sos Vivos e Utilizagao Planetbria do Mar. 
Este ultimo, Utilizagao Planetbria, na reali
dade perpassa todos os outros e, para fins 
prbticos, diiui-se nosdemais de modo pre- 
dominante, jb que Ihes impbe a abordagem 
mais compatfvei com as mudangas e pers- 
pectivas oriundas da III Conferencia das 
Nagoes Unidas sobre o Direito do Mar.

Em paralelo ao desenvolvimento do tra- 
balho contratado, e em intima articula- 
gao com ele, foi programada e executa- 
da a segui nte sbrie de eventos:

a) distribuigao da versao inicial do diag- 
nbstico COPPETEC a Universidades 
e Institutes de Pesquisa ligados a brea. 
Inclusive, precedendo a' distribuigao, 
sugeriu-se bquelas Instituigbes que se 
preparassem para crftica, realizando 
exerefdos prbvios sobre os temas que 
seriam posteriormente analisados;

b) encontro com representantes dos 
principais brgaos publicos com atuagao 
sobre os recursos marinhos, alguns cien- 
tistas que se destacam tambbm por 
ampla visao global e a equipe da COPPE-

com
uma

A partir dos diversos subsfdios gerados 
pelo processo descrito, apbs dez 
de laborioso trabalho, chegou-se, final- 
mente, ao II Plano Setorial para os Recur
sos do Mar, que deverb promover avango 
rbpido e seguro na rota que nos permitirb 
trazer do mar contribuigao cada vez mais 
valiosa ao desenvolvimento da sociedade 
brasileira.

sei
meses

Apbs acurada anblise e discussao de 
todos os componentes ligados aos 
sos do mar o II PSRM sintetiza toda 
agao na seguinte OPCPAO ESTRATEGI-

recur-
sua

CA:

AOPgAO ESTRATEGICA 
Do ponto de vista mais geral, como se 

encontra em tramitagao no Congresso Na
cional o texto da Convengao das Nagoes 
Unidas sobre o Direito do Mar, a agao a 
ser desenvolvida pautar-se-b pelos princi- 
pios daquele documento. Assim, procura- 
se-b participar dos programas cientfficos 
globais e regionais que, consentaneos 
com os interesses do Pafs, nao impliquem 
em prejufzo para os programas nacionais 
em desenvolvimento. No piano das iniciati- 

prbprias, inspiradas pela Convengao, 
dar-se-b prioridade aos esforgos direcio- 
nados a demarcagao da Plataforma Conti
nental e ao levantamento dos potenciais 
sustentbveis de captura de recursos vivos 
na Zona Econbmica Exclusive (ZEE), seja 
da brea contfgua ao continente, seja das 
ilhas oceanicas. A infra-estrutura e a expe
riencia adquirida em tais trabalhos deve- 
rao ser colocadas a disposigao das outras 
nagoes, particularmente as do Atlantico 
Sul. Tratar-se-b, tambbm, de ter acesso e 
acompanhar a evolugao das tecnologias 
de ponta necessbrias a que, no future, se

empreen

vas

uma


