
e as disponibilidade de recursos materials 
e humanos.

As implicagoes da Opgao Estrategica 
adotada, em termos de pesquisas cientffi- 
cas e tecnolbgicas nesta primeira fase, 
estao explicitadas nas linhas a sequir:

a - Estudo dos Ecossistemas
Compreensao dos ecossistemas em 

termos estruturais e funcionais, como for
ma de prover os conhecimentos necessb- 
rios ao aproveitamento dos recursos vivos 
e nao vivos, tanto em termos extrativos, 
como de maricultura, atraves da an&lise 
integrada de todas as varibveis relevantes. 
Como perfil minimo destas varibveis e de 
processes, temos: caracterizagao do am- 
biente abibtico (temperatura, salinidade, 
circulagao, radiagao solar, marbs, morfolo- 
gia, substrata, nutrientes, processes de 
reciclagem, material dissolvido e particula- 
do, oxigenio, g&s carbonico, pH e poluen- 
tes) e do ambiente bibtico (estudos qualita- 
tivos e quantitativos, interagoes trbficas e 
fluxo de energia).Como objetivam a explo- 
tagao de recursos vivos, estes estudos 
deverao concentrar-se nos ecossistemas 
que nao apresentam nfveis de comprome- 
timento ambiental que inviabilizem sua ple
na utilizagao e possuam grande influencia 
sobre a vida de significativos contigentes 
populacionais. Selecionados a partir deste 
criterios, sao apresentados, a seguir, em 
grupos, segundo a ordem crescente da 
necessidade de aporte de recursos para 
sua execugao:

- necessidade de aporte mfnimo - sis- 
tema Cananbia-Paranagub, Sistema Lagoa 
dos Patos, Sistema Nerftico SE (litoral 
norte de Sao Paulo) e Ressurgencia de 
Cabo Frio;

- necessidades de aporte mbdio - 
Banco de Laminarias (ES, RJ), Algas Cal- 
Ccirias (PA - RJ), Ecossistema Oceanico 
Tropical, Subtropical e Sistema Lagunar 
Fluminense;

- necessidade de aporte elevado - 
Golfao do Amazonas e Adjacencias, Gol- 
fao Maranhense, Recites (NE e Abrolhos).

da agao antrbpica sobre os mesmos. Mo
ves conceitos e metodologias precisam 
ser introduzidos, de modo a aumentar a 
precisao e confiabilidade dos resultados. j - Dtnamica dos Processos Ffstcos e 

Quimicos
Estudos dos processos oceanogrbficos 

ffsicos e quimicos e das interagoes ocea- 
no-atmosfera-continente que interfiram, de 
modo sensivel, na explotagao dos recur
sos do mar.

d - Manuseio e Estocagem a Bordo e 
em Terra

Estudos que permitam conhecer e me- 
Ihorar o manuseio e a estocagem nas em- 
barcagoes, bem como os processos de 
descarga e transporte em terra firme.

k - Instrumentagao
Identificagao dos equipamentos, siste- 

mas e instrumentos necessbrios ao de- 
senvolvimento das pesquisas e do traba- 
Iho produtivo no mar e apoio ao desenvol- 
vimento, no Pais, daqueles em que isto se 
mostrar vibvel e conveniente.

e - Otimizagao do Uso da Biomassa 
Capturada

Pesquisas que objetivem o aproveita
mento da fauna acompanhante obtida na 
pesca de arrastro, bem como de espbeies 
nao convenientemente aproveitadas e, 
ainda, de sobras das atividades de pro- 
cessamento, particularmente da filetagem.

1 - Recursos Humanos
Embora nao constitua uma linha de 

pesquisa, a formagao do pessoal especia- 
lizado b mencionada aqui por tratar-se, 
tambbm.de consequencia direta daOpgao 
Estratbgica assumida. Neste primeiro mo
menta, jb se conta com algo mais albm da 
evidencia genbrica de que faltam profissio- 
nais competentes, de nfvel mbdio e supe
rior, em todas as areas. Foi detectada, 
como lacuna capaz de inviabilizar o estudo 
abrangente dos ecossistemas, a falta agu- 
da de especialistas em fluxos de energia e 
modelagem ecologica, ecologia do zoo- 
plancton e microbiologia marinha. Nestes 
casos, tratar-se-b de promover a realiza- 
gao no Pais, no menor prazo possfvel, de 
cursos de formagao conduzidos por espe- 
cialistas recrutados dentre os mel bores 
existentes a nfvel internacional. Outra ta- 
refa urgente a ser cumprida, e que tambbm 
merecerb equacionamento imediato, b a 
preparagao do contigente de especialistas 
imprecindfvel b execugao dos trabalhos de 
demarcagao da Plataforma Continental. As 
breas de tecnologia da pesca e maricultura 
sao bastante carentes de pessoal espe- 
cializado e, por isto, deverao ser mobiliza- 
dos consultores para orientar trabalhos e 
participar de programas de capacitagao de 
tbcnicos nacionais. O apoio a grupos 
emergentes, assim entendidos os grupos 
jovens e inexperientes que apresentam re
als possibilidade de crescimento, b as- 
pecto a, tambbm, merecer atengao. Nes
tes casos, tratar-se-b de prover, sempre, o 
auxilio e acompanhamento de pesquisado- 
res experientes, de modo a propiciar, 
aqueles grupos,possibilidades efetivas de 
evolugao. Tambbm merece destaque envi- 
dar esforgos no sentido de formar e fixar 
recursos humanos na regiao amazonica, 
com "vistas ao deserivolvimento de estu
dos e pesquisas no Golfao do Amazonas e 
adjacencias. Por fim, e de modo geral, ao 
lado de uma participagao mais dinamica 
nos programas nacionais dedicados b for
magao de recursos humanos, procurar-se- 
b viabilizar melhor utilizagao dos progra
mas componentes de acordos internacio- 
nals mantidos pelo Brasil com pafses de- 
senvolvidos e organismos mternacionais.

f - Maricultura
Pesquisas que fornegam o embasa- 

mento tbcnico necessbrio a efetiva viabili- 
zagao da maricultura no Pais. Aqui, consi- 
deram-se necessbrios, entre outros, os 
seguintes estudos; 1) biologia, patologia e 
ecologia das espbeies; 2) hidrologia e qua- 
lidade da bgua; 3) nutrigao e tecnologia 
de alimentos em diferentes fases do ci- 
clo de vida; 4) produgao em massa de ale- 
vinos, post-larvas e mudas; 5) engenharia, 
ecologia e manejo adequado de viveiros; 
6) melhoramento genetico; e 7) viabilidade 
economica.

g - Tecnologia de Pesca
Estudos que permitam aperfeigoar as 

condigoes de captura das espbeies con- 
vencionais e possibilitar a de novas espb
eies, quer em termos de artes de pesca, 
equipamentos e embarcagoes, quer na 
deteegao de cardumes, monitoramento 
e tbcnicas de navegagao.

h - Aspectos S6cto-Econ6micos da 
Pesca

Estudos comparatives de custos e be- 
neffeios das pescas atesanal e empresa- 
rial; estudos sobre a organizagao social e 
condigoes de vida dos que trabalham na 
pesca; estudos sobre processos de co- 
mercializagao e estruturas de pregos; e 
estudos prbvios sobre o impacto, em ter
mos de organizagao social e de meio am
biente, resultantes da aplicagao de mbto- 
dos tradicionais e da adogao de novas 
tecnologias.

b - Identificagao de Novos Recursos 
Pesqueiros

Prospecgao, identificagao, dinamica de 
populagoes e avaliagoes da biomassa de 
recursos nao tradicionais da ZEE; e de- 
terminagao da viabilidade de explotagao. 
Entende-se como “novos recursos” nao 
apenas aqueles desconhecidos, mas, e 
principalmente, espbeies de boa aceitagao 
que nao tern sido explotadas direta e efi- 
cientemente (algas, cavalinha, anchofta. 
linguados, bagres, cagoes e raias, alguns 
crustbceos, moluscos), sobre os quais 
existem indicagoes de potencialidade ele- 
vada, sendo insuficiente a disponibilidade 
atual de conhecimentos.

i - Avaliagao da Potendalidade Mineral 
da Plataforma Continental

Execugao de mapeamento geoIbgicO, 
geoqufmico e geoffsico sistematico da 
Plataforma Continental, em escala de 
1:1.000.000, com vista a fornecer elemen- 
tos que permitam a avaliagao de sua; po
tencialidade em termos de recursos minb- 
rais. Tal trabalho deverb ser executado em 
etapas, segundo urn piano de priondades 
que leve em conta os dados pre-existentes

c - Administragao de Recursos Pes
queiros

Ordenamento, nivelamento e unificagao 
dos conhecimentos sobre as espbeies tra- 
dicionalmente explotadas, a nfvel de brea 
de ocorrencia, abrangendo autoecologia e 
papel dentro do ecossistema, e avaliagao
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