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Nesta edigao Mensagem
de• Equips da primeira invernagao antartica ganha medalha naval

• "Almirante Camara" pesquisara a geofisica marinha antartica
• Artigo sabre a ecassistema marinha
• CIRM cria subcamissaa a comite para a piataforma continental
• Novas recursos para as atividades da CIRM

final de ano
Neste fim de ano, a todos 

os componentes da Comunida- 
de Cientffica que se devotam as 
Ciencias tigadas ao mar, dedico 
esta mensagem de certeza e de 
esperanca. Certeza de que 1986 
foi um ano de pesquisas e de tra- 
balhos profi'cuos, e esperanca 
no exito das novas conquistas e 
realizacoes em 1987.

Certo estou de que nossos 
pesquisadores e tbcnicos ligados 
ao mar, com inteUganda, criati- 
vidade e obstinacao, caracten's- 
ticas que Ihes sao peculiares, em 
muito contribuirao para ajudar 
nosso Pai's a trilhar os caminhos 
da competencia e da realizacao 
cientffica, sem jamais esquecer 
e levando em conta a sdbia e 
atualfssima visao de Buy Barbo
sa sobre o mar:

"0 mar nao & hoje, para os 
que o conhecem, o mar estbril 
de Homero. No seu seio, que 
a ciencia tern revelado, hd uma 
fecundidade infinitamente mais 
prodigiosa que a da superffcie da 
terra. 0 maior taboratdrio da vi- 
da, no planeta habitado pelo 
homem, e o oceano. Nao ha, na 
criacao, pdgina tao fbrtii de idd- 
as, maravilhas e surpresas".

Brasil vai a Antartica com tres navios

— m6dulo com aquirios para pesquisas 
de biologia;

— mddulo para estudos de gravimetria;
— ginasio para pratica de exercfcios;
— biblioteca;
— enfermaria (a ser montada junto a sa- 

!a de cirurgia, ji existente);
— paiol; e
— despensa.
A partir do infcio da Operagao Antartica 

V, com a partida do IMApOc "Barao de Teffa", 
todos os pesquisadores e tecnicos em atividade 
no continente antcirtico terao cobertura de se- 
guro de vida e acidentes pessoais contratado 
pela Secretaria da Comissao Interministerial pa
ra os Recursos do Mar com a BRADESCO Segu- 
ro. Esta providencia foi decorrente de sugestao 
apresentada no Simpbsio de Avaliagao do 
PROANTAR, realizado em setembro Oltimo, na 
cidade de Nova Friburgo, Rio de Janeiro.

Com a partida do Rio de Janeiro, no Ulti
mo dia 17 de novembro, do NApOc "Barao de 
Teff6", teve infcio a "Operagao Antartica V". 
Nesta operagao o Brasil estarS, pela primeira vez, 
atuando simultaneamente com tres navios em 
atividades de pesquisa na Antartica: O "Barao 
de TeffS", o "Professor Besnard" e, agora, tam- 
b6m, o "Almirante Camara", navio da Diretoria 
de Hidrografia e Navegagao.

Na Estagao Antartica Comandante Fer- 
raz estarao sendo desenvolvidos treze importan- 
tes projetos de pesquisas, dando prosseguimen- 
to a recente, mas prof fcua, atuagao brasileira no 
continente gelado. Preocupada em proporcionar 
aos pesquisadores e tripulantes da Estagao me- 
Ihores condigoes de trabalho e de adaptabilida- 
de a hostilidade do ambiente, a CIRM, atravGs 
do Programa Antartico Brasileiro — PR0ANTAR, 
ampliou as instalagoes da Estagao com sete no- 
vos mbdulos, que tern o seguinte emprego:

HENRIQUE SABOIA 
Ministro Eoordenador da CIRM

CIRM aprova programa de mentalidade maritima



Equipe da primeira 

in vemag So antartica 

ganha medalha

Rondonistas na antartica

*

Atraves de Portaria publicada 
no Diario Jficial da Uniao do ulti
mo dia 12 de dezembro, o Ministro 
da Marinha concedeu a Medalha 
Naval de Services Jistintos a milita- 
res e civis que participaram da pri
meira invernagao brasileira na Esta- 
cao Antartica “Comandante Fer- 
raz". Em suas consideracoes, o Mi
nistro Henrique Saboia destacou "a 
importancia de tal trabalho no to- 
cante a maior projecao de nosso 
Pais junto a comunidade cientffica 
internacional", assinalando, ainda, 
"o papel pioneiro que coube a nos- 
sa Marinha e a relevante atividade 
desenvolvida por pesquisadores liga- 
dos ao Programa Antartico. Mencio- 
nou tambem "as condicoes clim^ti- 
cas extremamente inospitas do local 
e o confinamento decorrente de

/

Os seis finalistas do IV CONCURSO RONDON NA ANTARTICA e a Comissao Julgadora.

ta de estudo sobre as instalacoes da 
Estagao Antartica "Comandante 
Ferraz"que, al6m da originalidade 
do trabalho, foi considerada como 
ideia pioneira a ser aproveitada no 
PROANTAR.

A monografia do estudante 
CLODOALDO RAGAZZO desta- 
cou-se pela proposta de divulgagao 
do PROANTAR e pelo indiscutfvel 
conhecimento e interesse no progra
ma, evidenciados pela vasta biblio- 
grafia apresentada como fonte de 
consulta.

Ap6s selegao previa de seis par- 
ticipantes, dentre todos que apre- 
sentaram monografias em 1986, a 
Comissao Julgadora escolheu a estu
dante de Arquitetura CRISTINA 
ALVAREZ e o estudante de biolo- 
gia CLODOALDO RAGAZZO, co
mo autores dos melhores trabalhos 
sobre a Antartica.

Em sua monografia, dentro do 
tema "o Universitario na Antartica 
— sua visao, perspectiva de contri- 
buigao e oportunidade da sua parti- 
cipagao", a estudante CRISTINA 
ALVAREZ apresentou uma propos-

uma invernagao austral".
Sao os seguintes os agraciados: 
Capitao-de-Corveta (FN) — Jo

se Henrique Salvy Elkfury; Capitao- 
-Tenente (FN) — Luiz Felipe Xavier 
de Assungao; Capitao-Tenente (Md)
— Arnoldi Ramos Caiado Filho; 
Bacharel Ph'nio Carlos Alvala; SO—
— FN-EG—MV— Iderley Silva de 
Carvalho; 29 SG—EL — Ezero Izi-

29 SG-CO-SB
"Oceanica 86" teve estande da CIRM

doro Tardim;
— Durval Moreira de Araujo; 3° 
SG—FN—CN — Nilson Gomes da
Silva; Tecnico Jose Roberto Chagas; 
Tecnico Armando Tatumi Hadano e 
Tecnico Marcelo Sampaio.

EXPEDIENTE

Informative Cl RM
Publicacao trimestral da Comissao In- 
terministerial para os Recursos do 
Mar (CIRM)

Correspondencia

Secretaria da Cl RM
Ministfmo da Marinha — Esplanada dos 
Ministries — 70055 — Brasilia — DF.A exposifao da SECIRM em Salvador.

alimentos, de materia-prima e de 
energia.

Foi muito visitado o estande 
montado pela SECIRM sobre o Pro
grama Antartico, incluindo paineis 
fotograficos relatives as viagens de 
navios brasileiros ao continente 
austral.

Arte Final:
Fielvecio R. Santana 
Composirpao e Impressao: 
Grafica Editora Ideal Ltda. 
SIG Trecho 08 lote 2265 
Fone: 225-6446 
Brasilia—DF

Foi realizada no periodo de 14 
a 21 de setembro a "Oceanica—86" 
— II Feira Internacional de Recur
sos do Mar, no Centro de Conven- 
goes da Bahia, mostrando a impor
tancia dos recuros do mar para solu- 
cionar o problema da carencia de



Aimirante Camara pesquisa a geoffsica marinha antartica Mentalidade maritima

Com potencial anual de capture 
tentavel de pescado da ordem de 1,4 a 
1,7 milhoes de toneladas, producao de pe- 
troleo no mar representando quase 70% 
da produpao nacional e reservas de n6du- 
los polimetalicos em nossos mares, para 
utilizacao futura, ainda nao levantadas, o 
Pais volta a se debrupar, cada vez mais, 
sobre o Atlantico, invertendo a tendencia 
de algumas d6cadas de permanecer de 
tas voltadas para o mar.

Os 7.500 km de litoral conti'nuo, e 
nossa situapao geografica, conferem as 
condipoes necessarias para ocupar uma 
posipao de relevo no setor de recursos do 
mar.

O NOc "Aimirante Camara" foi adap- 
tado pela Marinha para a execupao de pes- 
quisas geofi'sicas na AntSrtica, incluindo 
reforpo do casco, reparos de m^quinas e 
duplicapao de alguns equipamentos que jS 
existem a bordo. A Petrobras arcou com 
despesasdeobtenpaode alguns equipamen
tos donavio, especificamente, na parte re
lative a pesquisas si'smicas.

A Petrobras e a Marinha despende-

sus-ram quantia da ordem de 2,5 milhoes de 
dolares no aprestamento do navio para es- 
sa nova comissao.

0 NOc "Aimirante Camara" zarpou 
do Rio de Janeiro na segunda quinzena de 
dezembro passado, com destino a Estapao 
Antartica "Comandante Ferraz". EscalarS 
em Rio Grande (Rio Grande do Sul) e 
Punta Arenas (Chile).

cos-

Programa Antartica recebe apoio
Mais de 95% de nossas exportapoes 

utilizam a via h'quida para seu escoamen- 
to. A cabotagem tende a assumir o seu pa- 
pel no desenvolvimento nacional, e, nossa 
rede potamografica tende a ser melhor 
utilizada, recebendo aproveitamento mais 
racional no processo de integrapao nacio
nal. Tudo esta a indicar o caminho para o 
mar. E indispensavel, portanto, a consci- 
entizacao de todo o povo brasileiro, com 
respeito a importancia do mar para os 
destines do Pa(s.

Comungando com essa preocupapao 
e que a CIRM aprovou, por unanimidade, 
em reunicao plenaria realizada no ultimo 
dia 30 de setembro, o Programa de Men
talidade Man'tima, a ser implantado no 
Pais, na medida das disponibilidades fi- 
nanceiras.Doafao de Cz$ 500.000.00 efetuada pelo Dr. JOSE MAURI'C/O BICALHO DIAS da Construtora 

Andrade Gutierrez S/A.
Buscar-se-ao a adesao e o engajamen- 

to conscientes da populacao, atraves da 
assimilacao das ideias e dos ideais conti- 
dos no programa e a participapao efetiva 
de entidades publicas e privadas.

0 programa discrimina vinte e oito 
projetos, uns buscando a divulgacao das 
coisas do mar atrav6s dos diferentes vef- 
culos de comunicapao, outros incentivan- 
do a divulgacao da importancia do mar 
por meio de feiras, palestras etc. Alguns 
visam promover divulgacao atravSs da mu- 
sica popular, filatelia, modelismo naval, 
fotografia e do valor dos alimentos. 
A pesquisa man'tima 6 estimulada e valo- 
rizada, bem como o recrutamento e a va- 
lorizapao do profissional ligado ao mar. A 
difusao da importancia e potencialidade 
do mar, no ensino de 19 e 2? graus, foi 
considerada enfoque relevante. Coube a 
preservapao do ambiente marinho um 
projeto especi'fico, com a criacao de gru- 
pos organizados com a finalidade de fisca- 
lizar as agressoes ao meio ambiente. A di- 
vulgapao da Antartica e a apao das Mari- 
nhas de Guerra e Mercante mereceram 
projetos especiais. A comemoracao na
cional do Dia do Mar teve consideracao 
relevante. O fortalecimento de uma menta
lidade man'tima em nossas elites dirigen- 
tes foi tambSm motive de ponderapao.

Procurar-se-a, assim, o refloresci- 
mento de nossa mentalidade man'tima, ha 
tanto necessaria para facilitar e contribuir 
com o nosso processo de desenvolvimento, 
como nacao emergente.

0 empresariado continua prestigian- 
do amplamente o Programa Antartico 
Brasileiro, manifestando, atrav6s de doa- 
poes e colaboracoes diversas, o apoio as 
atividades do PROANTAR. A SECIRM 
agradece, em especial, a colaborapao rece- 
bida da Construtora Andrade Gutierrez 
S/A, bem como deixa registrada sua gra- 
tidao as seguintes empresas: MWM Moto-

res S/A; Cia. T. Jan6r — CornSrcio e In
dustrie; Papel e Celulose Branac — Co- 
m§rcio e Industrie Ltda.; Brastemp S/A; 
Volkswagen do Brasil S/A; Pirelli do Bra
sil S/A; companhia Nestl6; Johnson & 
Johnson; Sumab — Cia. Industria e Co- 
m6rcio de Papel; e Cosmopolita Transpor- 
tes Ltda.

Paineis fotograficos 
da Antartica expostos 
em Goias

Exposiqao antartica 

em Angra dos Reis
Os paineis fotograficos da Ope- 

racao Antartica IV estiveram expos
tos no pen'odo de 12 a 18 de outu- 
bro passado no Colegio Dom Bosco, 
na Cidadj de Goiania, como ativida- 
de paralela ao 34? Congresso Brasi
leiro de Geologia. A exposicao 
montada pela Secretaria da CIRM 
foi muito visitada pelos participan- 
tes daquele evento, sendo distribuf- 
dos prospectos sobre a geologia an
tartica. Os participantes interes- 
saram-se vivamente nos resultados 
de pesquisas geoldgicas desenvolvi- 
das no continente austral.

No dia 15 de setembro pas
sado, foi festejado o 35?aniversario 
do Colegio Naval, em Angra dos 
Reis. Apos a cerimonia alusiva a da
ta, foi inaugurada uma exposicao 
com fotos da operacao Antartica 

pertencentes ao acervo daIV,
SECIRM.

A exposicao foi classificada 
pelos participantes como valiosa 
contribuicao ao evento, havendo 
despertado grande curiosidade e in- 
teresse sobre a pesquisa antartica e 
o PROANTAR.
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Ecossistema marinho

Clovis Teixeiral*)

plorapao dos nddulos polimetSlicos do 
fundo do oceano. Em termos de uma pers- 
pectiva nao muito distante esta a extra- 
gao direta de energia obtida a partir dos 
gradientes t6rmicos e salinos, assim como 
das ondas, sendo que o uso da energia das 
mares esta generalizado em determinadas 
regioes.

mando a biosfera. Muito embora os pes- 
quisadores delimitem os diferentes ecossis- 
temas, na realidade a determinapao de li- 
mites fisicos de urn ecossistema 6 invici- 
vel, desde-que entre os mesmos hS sempre 
uma contiguidade e continuidade.

Centre os ecossistemas do nosso 
planeta, destaca-se, pela sua importancia, 
o ecossistema marinho, sendo cada vez 
mais estudado em termos ecoldgicos, pois 
o resultado destes estudos representa a 
chave para qualquer manejo dos diferen
tes usos do oceano e seus reflexos para 
com a humanidade.

0 oceano 6 uma das principais fon- 
tes de extrapao de recursos vivos e nao vi- 

do nosso planeta, al6m de possuir ain- 
da uma soma de recursos adicionais que

O termo ecossistema foi empregado 
pela primeira vez por Tansley (1935) e 
realcado por Evans (1956). Com relapao 
ao meio aquatico, coube a Lindeman 
(1942) desenvolver urn primeiro estudo 
integrado de um lago. Ap6s o desenvolvi- 
mento da teoria trdfo-dinamica no estudo 
dos lagos feito por Lindeman, verificaram- 
se acentuados reflexos no estudo ecold- 
gico.

Ha o receio de que, 
faee a intensidade da explo- 
raqao dos oeeanos, certos 
lugares ja estejam no limite 
maximo ou tenham mesmo 
excedido,\

i i
Assentado no desenvolvimento da 

teoria dos sistemas, da automatizapao das 
medidas, da computapao e das grandes ne- 
cessidades de explorapao, manejo e con- 
servapao do ambiente, houve uma grande 
expansao e especificapao do uso do termo 
ecossistema. Assim, principalmente a par
tir da dfecada de 70, foi iniciado o desen
volvimento de linhas de pesquisa orienta- 
das segundo conceppao ecologica.

Segundo Smith (1974), os princi
pals crit6rios empregados para definir o 
ecossistema como unidade operacional

vos

permanecem inexplorados. Sao os ocea- 
nos que proporcionam um meio material 

transitar os mais diferentes tipos de

Muito embora nao seja exatamente 
uma "utilizacao do oceano”, tem-se que 
levar em conta a importancia da influen
ce do oceano sobre o clima. 0 conheci- 
mento das condicoes oceanicas serve de 
base, por exemplo, para serem realizadas 
previsoes oceanicas e atmosf6ricas de Ion- 
go termo, relatives ao clima.

Uma caracten'stica destes novos usos

para
embarcapoes, comunicacao e defesa na- 
cional. Ele modula o clima e se constitui

principal receptaculo dos despejos do- 
mesticos, agn'colas e industrials, a!6m de 
proporcionar, ainda, ambientes para a re- 
creacao do homem.

basica sao: no

a) O ecossistema 6 formado por 
componentes biologicos e fatores abidti- 
cos. Os ciclos dos nutrientes bem como os 
tluxos de energia sao associados aos com
ponentes biologicos.

b) Os principais fatores abidticos e 
componentes do ecossistema sao: a agua, 
solo, nutrientes, produtores, consumido-

decompositores, havendo uma com-

e a crescente dependencia das informa- 
coes cientfficas e do desenvolvimento tec- 
noldgico.“A determinaqao de li- 

mites fisicos de um ecossis- 
tema e inviavel”.

Somente atravds da pesquisa cientf- 
fica e do desenvolvimento tecnoldgico,
torna-se possfvel o encontro de novas 
concentrapoes de recursos, ou viabilizapao 
do uso de recursos renovaveis, em termos 
da maxima produpao, com prejufzos m f- 
nimos causados aos recursos renovaveis. E 
importante estimular a utilizacao eficien- 
te e econdmica do ambiente, minimizan- 
do a degradapao da sua qualidade em con- 
sequencia da explorapao dos seus recursos, 
procurando-se em todas as instancias ame- 
nizar os conflitos entre os varies interesses. 

As pesquisas sobre os ecossistemas 
termos ecologicos representam a solu- 

cao para qualquer manejo dos usos do 
oceano em todas as escalas. Nas regioes

res e
plexa interapao entre eles.

c) A parte funcional do ecossistema 
e regida pelos ciclos dos nutrientes e pelos 
fluxos de energia.

Certos usos do oceano, assim como 
o aproveitamento dos seus recursos, sao 
verificados desde os primeiros dias em que 
o homem passou a conhecer e conviver 

mesmo; estes fatos vem sendo con-
d) 0 ecossistema tern um processo 

de evolupao, atrav^s do qual desenvolve 
capacidades auto-reguladoras.

e) Os componentes bioldgicos, em 
forma de populacoes e comunidades, cons- 
tituem-se nas principais unidades do ecos- 
sitema.

com o
tinuamente aplicados atravSsdosvSrios mi- 
lenios, variando apenas com relapao aos 
metodos empregados pelo homem. Entre- 
tanto, a intensidade da utilizapao e da ex
plorapao dos oeeanos tern aumentado mui
to atrav6s dos anos, havendo o receio de 
que em certos lugares ja estejam no limite 
maximo de explorapao ou tenham mesmo

f) A quantidade de energia fixada 
pelo ecossistema e o tamanho das popu
lacoes que o constituem sao limitadas.

em

costeiras, onde ha um crescimento conti- 
da utilizapao para os mais diferentes

Um ecossistema nunca se constitui 
numa entidade isolada e fechada; ele sem-

excedido.
Entretanto, novos recursos do ocea- 

estao sendo explorados atrav6s de mo- 
dernas tecnologias. O exemplo mais sur- 
preendente 6 a explorapao do petrdleo e 
das reservas de gas; outro exemplo 6 a ex-

nuo
fins, como a pesca, maricultura, extracao 
de energia, despejos e recreapao, essas pes
quisas se revestem de especial valor. A 
compreensao da estrutura e do funciona-

pre recebe e exporta material para outro 
ecossistema, ocupando sempte um lugar 

Todos os ecossistemas sao in-

no

no espapo. 
terligados e interrelacionados entre si, for-

CIRM/Inf. 1 (3): 4, Out/Dez 1986



mento dos ecossistemas marinhos passou 
a se constituir em um dos principals obje- 
tivos da oceanografia bioldgica (integrada, 
naturalmente, com as demais areas da 
oceanografia: ffsica, qui'mica e geoldgica). 
£ atrav6s de estudos desta natureza que se 
constroi uma base cientffica para se poder 
manejar os recursos vivos do mar. Para 
avaliar o impacto de qualquer aumento 
nas pescarias de paresis ou das areas do 
oceano aberto, incluindo-se a AntSrtica, 
ha necessidade de se obter previamente 
uma compreensao quantitative do poten- 
cial da produtividade, assim como dos 
possfveis efeitos indiretos da pesca sobre 
os demais compartimentos do ecossiste-

quisa basica sobre, por exemplo, medidas 
"in situ" das atividades metabdlicas; iden- 
tificacao quantitative das comunidades do 
bentos, plancton, necton e da sua bioati- 
vidade (para estudos comparativos nos 
ecossistemas deve-se ter previsoes da pro
dutividade e a monitoraqao dos efeitos da 
poluicao); trofodinamica e conversao das 
eficiencias; relacao presa/predador; meca- 
nismos do recrutamento em relacao aos 
movimentos das massas d'agua e da estru- 
tura vertical; suprimento de alimentos pa
ra larvas e preadores; bio-geoqui'mica dos 
nutrientes; producao primaria, "grazing" 
e sedimentacao e sua relacao com a estra- 
tificacao, turbulencia, transporte horizon
tal e troca de massas d'agua. Finalmente, 
uma compreensao gen6tica das popula
tes, das doengas e dos parasitas 6 de gran
de importancia com relacao a maricultura 
e a pesca, principalmente nas zonas vulne- 
raveis a poluicao.

Deve ser ressaltado, entretanto, que 
em muitas areas das zonas tropicais e sub- 
tropicais existem poucos estudos sobre os 
potenciais dispom'veis e sobre os recursos 
explotados. Assim, estas regioes necessi- 
tam ser urgentemente consideradas, a fim 
de terem para o future os seus ecossiste
mas convenientemente estudados e pre- 
servados. Somente assim estas regioes po- 
derao ser exploradas de maneira racional 
sem causar impactos negatives sobre o 
ambiente, impondo desequilibrios ecold- 
gicos e podendo provocar uma devastacao 
cada vez mais acentuada.

Com relacao especial ao nosso Pafs, 
as pesquisas oceanograficas de um modo 
geral nao foram desenvolvidas em termos 
de estudos integrados, isto 6, muito pou- 
co foi feito seguindo uma abordagem eco- 
logica, o que torna a maioria dos resulta- 
dos de difi'cil relacionamento para o co- 
nhecimento de um ecossistema. Procuran- 
do mudar a otica dos estudos em oceano
grafia desenvolvidos no Pai's, a CIRM for- 
mulou o I Plano Setorial para os Recursos 
do Mar, realizado de 1983 a 1985; e em 
1986 o II PSRM, destinados a promover 
estudos intensivos visando proporcionar 
uma utilizacao efetiva de recursos do ecos
sistema marinho como uma contribuigao 
para o desenvolvimento da sociedade bra- 
sileira. Com esta nova Poli'tica Cientffica

estao sendo apoiados trabalhos que 
tribuam para aumentar a oferta de pesca- 
do, quer atrav^s dos novos conhecimentos 
originados dos estudos dos ecossistemas.

con-

“O II PSRM estimu- 
lou, em seus objetivos b a si- 
cos, as pesquisas a fim de se 
obter a compreensao dos 
ecossistemas marinhos, tan- 
to em termos estruturais co
mo funcionais”.

ma.

quer atrav^s de novas iniciativas operacio- 
nais. O II PSRM estimulou, em seus obje
tivos basicos, as pesquisas a fim de se ob
ter a compreensao dos ecossistemas mari
nhos, tanto em termos estruturais 
funcionais. Estudos desta natureza podem 
oferecer subsfdios necessaries ao aprovei- 
tamento racional dos recursos vivos e nao 
vivos atraves da pesca e da maricultura, 
como, tamb6m, quando couber, de outros 
processes extrativos. 0 II PSRM abre, as
sim, novas perspectivas a oceanografia bra- 
sielira, representando, efetivamente, 
nova fase para o Brasil, colocando-o nesse 
campo em busca do mesmo m'vel desfru- 
tado atualmente, pelos pafses desenvol
vidos.

“Uma compreensao ge
ne tica das populacoes, das 
doenqas e dos parasitas e de 
grande importancia em re- 
laqao a maricultura e a pes
ca, principalmente nas zo
nas vulneraveis a polui- 
cao”.

como

uma

Atualmente, estao sendo realizados, 
em varies Institutes de Pesquisa, estudos 
de natureza estrutural (variaveis de estado 
e forgantes) e de natureza dinamica (flu- 
xos de energia e materiais) dos ecossiste
mas marinhos visando elaborar modelos 
para simular os varios processes que se 
desenvolvem nos diversos compartimen
tos de um ecossistema. Os modelos devem, 
por exemplo, comparar quantitativamen- 
te a produtividade em diferentes m'veis 
troficos e em diferentes sistemas, a fim de 
permitir previsoes, por exemplo, das con- 
sequencias das perturbagoes produzidas 
pelo homem. Para o desenvolvimento de 
modelos quantitativos adequados, entre
tanto, 6 necesscirio que se tenha numero- 
sas informagoes quantitativas sobre a es- 
trutura e a dinamica dos ecossistemas. 
Apos a obtengao dos dados e informa
goes, a modelagem da dinamica dos dis- 
tintos compartimentos do ecossistema po- 
de ser efetuada. Para isso, requer-se pes-

(*) O Prof. Clovis Teixeira 6 formado 
Historia Natural e em Ecologia Vegetal 
pela USP. Exerce o cargo de Chefe do De- 
partamento de Oceanografia e Biologia do 
Institute de Oceanografia daquela Univer- 
sidade paulista.

em
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CIRM cria suhcomissao e 
comite executive para a 
plataforma continental brasileira

Subsecretario do PSRM faz visita a Alemanha

Dando prosseguimento as ativida- 
des relacionadas ao Levantamento 
da Plataforma Continental Brasilei
ra, a CIRM, em sua 79? Sessao Or- 
dinaria, realizada em 25 de novem- 
bro passado, aprovou a criapao de 
uma Subcomissao e de um Comite 
Executive para fazer o planejamen- 
to, a execucao e o acompanhamen 
to do Plano de Levantamento da 
Plataforma Continental Brasileira.

Cabera a uma Subcomissao para 
Levantamento da Plataforma Conti
nental elaborar, em suas linhas ge- 
rais, o piano citado e a supervisao 
dos trabalhos de um Comite Execu
tive. Ela sera composta de represen- 
tantes dos Ministerios da Marinha, 
Educacao e Minas e Energia, sob a 
coordenapao do representante do 
Ministerio das Relacoes Exteriores 
na CIRM.

Ao lado do Subsecretario do PSRM o Professor Siedler e seu Assistente, o Professor 
Stramma, quando da visita ao IFMK.

Com o objetivo de visitar as 
instituipoes envolvidas no Programa 
de Cooperacao Brasil/Alemanha em 
Ciencias Marinhas, o Subsecretario 
do Plano Setorial para os Recursos 
do Mar esteve naquele pais no pe- 
n'odo de 18 de outubro a 3 de no- 
vembro ultimo.

Foram mantidos contatos com 
os cientistas que desenvolvem pes- 
quisas no ambito do Programa Bila
teral e, principalmente, verificada a 
possibilidade de cooperacao futura, 
tendo em vista opcoes estrategicas 
delineadas no II PSRM, abrindo-se, 
inclusive, perspectivas animadoras 
no sentido de serem desenvolvidos 
trabalhos conjuntos na area de mi- 
crobiologia marinha.

0 Subsecretario do PSRM 
tambem participou da XV Reuniao 
da Comissao Mista Teuto-Brasileira

para Cooperacao Cientifica e Tec- 
nologica, em Berlim, integrando a 
Delegacao Brasileira como represen
tante da CIRM, havendo sido desta- 
cados os progresses obtidos na co
operacao nas areas de Ciencias Mari
nhas e Pesquisas Antarticas, bem 
como fixados os marcos da progra- 
macao a ser executada no ano de 
1987.

0 Comite Executive ser3 cons- 
titu ido por representantes do Depar- 
tamento Nacional da Producao Mi
neral, Diretoria de Hidrografia e Na- 
vegacao, Petroleo Brasileiro S.A., 
Programa de Geologia e Geoffsica 
Marinha e de membro da comuni- 
dade cienti'fica, coordenados pelo 
Subsecretario da CIRM para a Uti- 
lizacao do Mar Planetario (UT- 
MARPLA). Cabera ao Comite ela
borar o detalhamento e fazer a exe
cucao e o acompanhamento do Pla- 

de Levantamento da Plataforma 
Continental Brasileira, observando 
o disposto na Convencao das Na- 
coes Unidas sobre o Direito do Mar.

Foram visitadas: 
GKSS Forschungszentrum 

Geethacht GMBH, em Hamburgo; 
BAH — Biologische Anatalf Helgo
land, em Hamburgo; IFMHH — Ins- 
titut fur Meereskunde and der Uni- 
versitat Hamburg, em Hamburgo; 
FSIMM — Senckenberg, em Wilhel-

Institut furmohaven; IFMK 
Meereskunde Kiel, em Kiel; e AWI 
— Alfred Wegener Institut, em Bre-
merhaven.

no

Simposio troca informagoes sobre as algas marinhas

tecnologicas.Foi realizado no pen'odo de 
27 de julho a IQ de agosto passado, 
em Sao Paulo, o 12P Simposio In- 
ternacional sobre Algas Marinhas, 
evento organizado, a cada tres anos, 

diferentes pai'ses, pelo Advisory 
Committee, da International Sea
weed Association (ISA).

Esses eventos se constituem, 
desde o ano de 1984, na reuniao 
mais tradicional da comunidade fi- 
cologica, dando enfase, sempre, aos 
diferentes aspectos da Ficologia Ma
rinha aplicada.

E, de fato, importante oportu- 
nidade que pesquisadores de diferen 
tes areas da Biologia e da Qufmica, 
por um lado, e produtores de algas, 
industrials e consumidores de algas 
e seus produtos, por outro, tern pa
ra trocar informacoes cienti'ficas e

Participagao brasileira no toga
Em realidade, a tonica princi

pal nesses simposios tern sido os es- 
tudos biologicos e qui'micos de es- 
pecies de valor comercial, atual ou 
potencial.

Na 80? Sessao Ordinaria, realiza
da em 18 de dezembro de 1986, a 
CIRM aprovou o Plano Brasileiro 
para a participacao no Programa 
Oceanos Tropicais e Atmosfera Glo
bal (TOGA)”.

0 Plano — que ja existe desde 
1984 — sofreu aprimoramento pe- 
los mesmos pesquisadores que o ela- 
boraram inicialmente. Tern o propo- 
sitode balizaratividadesdo Brasil no 
mencionado programa, de modo a 
serem concentrados esforpos nas li
nhas de pesquisa identificadas como 
prioritarias a fim de que sejam aufe- 
ridos reals benefi'cios para o Pafs, 
no sentido de aumentar a confiabi- 
lidade das previsoes climaticas de 
longo pen'odo.

em
A participacao de quase duas 

centenas de pesquisadores mostra a 
importancia e o m'vel de tais concla
ves.

0 Advisory Committee, em 
sua reuniao ja mencionada, manifes 
tou satisfacao pelo m'vel dos traba
lhos apresentados e pela organiza- 
<?ao do simpdsio.

Os anais poderao ser solicita- 
dos ao Dr. Eurico Cabral de Oliveira 
Filho, da Universidade de Sao Paulo 
(Caixa Postal 51.502 - CEP 01414 
— Sao Paulo — SP).
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Notidas da SECIRM

UNIVERSIDADE DO RIO GRANDE 
CONSTROl AMOSTRADOR DE AGUA

RIO GRANDE - PORTO POLAR GOLFAO MARANHENSE

Foi aprovado pela Comissao Nacional de As
sumes Antarticos — CONANTAR, proposta en- 
caminhada pela Comissao Interministerial para 
os Recursos do Mar, no sentido de que o Porto 
do Rio Grande, no Rio Grande do Sul, passe a 
figurar como ponto de apoio para navios estran- 
geiros de pesquisas antarticas. A proposta pos- 
sibilitara que tais navios utilizem aquele porto 
com a dispensa de varies pagamentos de servi- 
gos, taxas e outros gravames, cobrados por 6r- 
gaos vinculados ao Governo Federal.

O assunto esta sendo encaminhado a Presi- 
dencia da Republica.

Outra reuniao sobre ecossistema ocorreu em 
Sao Luis, no pen'odo de 10 e 12 de novembro 
passado. Pesquisadores da Universidade Federal 
do Maranhao, consultores da CIRM, represen- 
tantes do Ministferio da Ciencia e Tecnologia, da 
Financiadora de Estudos e Projetos — FINEP, 
da Secretaria de Tecnologia Industrial do Minis- 
tSrio da Industria e Comfercio e de drgaos gover- 
namentais maranhenses deram infeio a fase pre- 
paratoria da proposta de projeto sobre o Ecos
sistema do Golfao Maranhense.

Ao final do encontro ficou definida a Co
missao Cientifica integrada, principalmente, por 
pesquisadores do Labohidro/UFMA. Tal comis
sao sera responsavel pela elaboragao do projeto, 
cuja proposta devera ser encaminhada a CIRM 
at& o dia 10 de margo de 1987.

NOVO SECRETARIO—ADJUNTO E 
SUBSEC RETAR IO ASSUMEM NA SECIRM

CIENTISTAS BRASILEIROS NA COIEm solenidade presidida pelo SecretSrio 
da CIRM, realizada no dia 27 de novembro ulti
mo, o Capitao-de-Mar-e-Guerra MARCOS AU— 
GUSTO LEAL DE AZEVEDO assumiu o cargo 
de Secretario-Adjunto da CIRM.

O Capitao-de-Mar-e-Guerra RAYMUNDO 
SANT'ANNA ROCHA assumiu as fungoes de 
Subsecretcirio para o Programa AntSrtico Brasi- 
leiro — PROANTAR, no dia 28 de novembro 
passado.

Amostrador de igua da FURG

A Universidade do Rio Grande concluiu a 
construgao de urn amostrador de agua do tipo 
Nansen (modificado), com base em projeto do 
Prof. Manuel Henrique Souto Cruz. Confeccio- 
nado em metal adequado, o equipamento 6 
apropriado para uso em condigoes operacionais 
adversas, apresentando boa resistencia e confia- 
bilidade.

O instrumento, utilizado para pesquisa ocea- 
grafica, 6 constituido de um tubo cilfndrico 
com dois dispositivos de fechamento nas extre- 
midades, permitindo o seu langamento em s6rie, 
comandado por mensageiro, nele podendo ser 
acoplados atS tres termometros de inversao.

Os fatores principals que determinaram a 
sua escolha pela Sub-Reitoria de Ensino e Pes
quisa daquela universidade gaucha foram a sim- 
plicidade de manutencao, a conf iabilidade 
quanto a nao contaminacao da 
vestimento interno.

Os amostradores de 3gua construfdos pela 
FURG foram aprovados pela Diretoria de Hi- 
drografia e Navegagao, o que levou a aquisigao 
de v^rias unidades para utilizacao pelo NApOc 
“Barao de Teff6".

A Coordenagao Nacional da participagao 
brasileira nos programas da Comissao Oceano- 
grafica Intergovernamental (COI), passou a ficar 
dividida entre a Diretoria de Hidrografia e Nave
gagao (DHN) eaCIRM.

Enquanto cabem a DHN os programas liga- 
dos aos servigos oceanicos (IODE, IGOSS, etc), 
ficam com a CIRM os vinculados as ciencias 
oceanicas.

Assim, a CIRM coordenara os seguintes pro
gramas: "Ciencias Oceanicas reiacionadas aos 
Recursos Vivos" (OSLR); "Ciencias Oceanicas 
reiacionadas 
(OLSNR); "investigacao Global da Poluigao no 
Ambiente Marinho" (GIPME); "Treinamento, 
Educagao e Assistencia MOtua" (TEMA); "Ocea- 
no Austral" (IOCSOC); e "Atlantico Centro- 
-Oriental" (IOCEA).

Para prestar assessoramento cientffico, fo
ram convidados pesquisadores brasileiros de re- 
conhecido valor. Vinculam-se, tamb6m, a Cl RM 
os programas "Oceanos Tropicais e Atmosfera 
Global" (TOGA) e o "Experimento da Circula- 
gao Oceanica Mundial" (WOCE).

LAGOA DOS PATOS

Recursos Nao—Vivos"aos
Realizou-se no perfodo de 23 a 24 de outu- 

bro ultimo, em Porto Alegre, reuniao destinada 
a avaliar o desenvolvimento dos trabalhos pre- 
paratbrios do projeto sobre o Ecossistema da 
Lagoa dos Patos. Estiveram presentes integran- 
tes da Comissao Cientffica representando as se
guintes instituigoes: FURG, UFRGS, DNAEE e 
Fundagao Zoobotanica do RS, al6m de consul- 
tores da CIRM. Os trabalhos alcangaram exito e 
a proposta foi concluida no mes de novembro 
de 1986.

amostra e o re-

-X
I□□ DESEJO RECEBER GRATUITAMEIMTE 0 INFORMATIVO DA CIRM 

□ SOLICITO MUDAR MEU ENDEREQO PARA:
i

NOME:___________ __________________________________.
CARGO OU FUNCAO:_______ ________________________
INSTITUICAO: ________________________________
ENDERECO:_______ _______________________________ _
CIDADE:____________________________________________

ENVIE PARA:
Secretaria da CIRM, Minist6rio da Marinha 70.055 BrasHia-DF

UF CEP.
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Novas recursos para as atividades da CIRM CIRM aprova 

subprojetos 

do PSRM
tamento PolitScnico e Laborat6rio de Piscicul- 
tura (UFPR); e Departamento de Geologia 
(UNISINOS).

Atendendo solicitapao do Ministro-Coor- 
denador da Cl RM, vSrios Minist6rios que a inte- 
gram destinaram recursos financeiros e mate
rials as atividades desenvolvidas pela CIRM ou 
atrav^s de sua interveniencia, diretamente as 
instituipoes cientfficas ligadas ao mar e a seus 
recursos.

Ministferio das Minas e Energia
0 Minist6rio das Minas e Energia autori- 

zou o fornecimento, em carrier gracioso, pela 
Petrobr4s S/A, de 2.200 toneladas de dleo die
sel, possibilitando, dessa forma, a movimenta- 
pao dos navios que participarao da Operapao 
AntSrtica V. Foram fornecidos, tambftm, 300 
toneladas de combustfvel especial, destinado a 
operapao da Estapao AntSrtica Ferraz e Refu- 
gios, al6m de 50.000 litres de querozenedeavia- 
pao, para uso na operapao de heliedpteros. Fo
ram ainda doados 250 toneladas de 6leo com- 
bustivel para os meios flutuantes que dao apoio 
aos projetos do PSRM.

Nas 79? e 80? Sessoes realizadas em 25 
de novembro e 18 de dezembro passados, o Ple- 
na/io da CIRM aprovou os seguintes subproje- 
tos do PSRM:

— Sat&lite aplicado a Pesca (INPE) 
............................. Cz$ 1.366.660,00

— V Congresso Brasileiro de Engenharia 
de Pesca (AEPCe). . Cz$ 180.000,00

— Avaliapao Instantanea do Tamanho 
do Estoque da Sardinha-Verdadeira 
na Regiao Sudeste do Brasil (USP)

...................................Cz$ 538.655,00

— Pesca exploratdria de Peixes Pel^gicos
Cz$ 850.000,00

Necessidades para Implementapao e 
Manutenpao da Embarcapao NEPRE- 
MAR — I, do Nticleo de Estudos e 
Pesquisas de Recursos do Mar (UFPBI 

...................................Cz$ 235.561,00

Anais do 2° Encontro Brasileiro so- 
bre Gerenciamento Costeiro (FUN- 

Cz$ 20.000,00

Desenvolvimento de Instrumentapao 
Cientffica para Oceanografia Qufmica 

Cz$ 212.588,00

GEOMAR XXVIII e GEOCOSTA III 
Cz$ 299.045,40

— Implantapao de Tecnicas Analfticas 
para a Determ inapao de EspScies Quf- 
micas de Interesse da Oceanografia 
Qufmica (UFF) . . . Cz$ 475.000,00

— Cultivo de Organismos Meroplancto- 
nicos em Laboratdrio (UFPR) 
...................................Cz$ 165.150,00

— Banco Nacional de Amostras GeolOgi- 
cas (UFF)

— Participapao de sete (7) pesquisadores 
do CECO no Simpdsio sobre Ecossis- 
temas da Costa Sul e Sudeste Brasilei- 
ra (Cananeia-SP). . . Cz$ 30.008,89

MinistArio da Ciencia e Tecnologia
Pelo MinistArio da Ciencia e Tecnologia 

foram transferidos a diversas instituipoes ocea- 
nogrMicas, via CNPq, recursos totalizando 4 mi- 
Ihoes e 800 mil cruzados, dos quais 3 milhoes e 
200 mil se destinam ao PROAIMTAR e 1 milhao 
e 600 mil ao PSRM. Os recursos serao aplicados 
na aquisipao e manutenpao de equipamentos ne
cessaries ao desenvolvimento de vinos projetos 
de pesquisa.

Serao atendidas, no ambito do PSRM, 
necessidades das seguintes instituipoes: Labora- 
tdrio de Ciencias do Mar (UFCE); Centro de 
Biologia Marinha (UFPR); Departamento de 
Oceanografia (UFPE); Centro de Ciencias Bio- 
Idgicas (UFSC); Laboratdrio de Hidrobiologia 
(UFMA); Superintendencia de Pesquisa e P6s- 
Graduapao (FURG); Institute de Oceanografia 
(USP): Departamento de Oceanografia e Limno- 
logia (UFRN) e Programa de Pesquisa e P6s- 
Graduapao (UFBA).

No ambito do PROANTAR serao atendi
das as seguintes entidades:

Institute Nacional de Pesquisas Especiais 
IMCT); Instituto Oceanogrifico (USP); Centro 
de Estudos de Geologia Costeira e Oceanica 
(UFRGS); Centro de Biologia Marinha, Depar-

Ministerio da Educapao 
O MinistArio da Educapao aprovou a libe- 

rapao de recursos destinados a recuperapao e a 
melhoria das seguintes instituipoes universitArias 
ligadas a pesquisa marinha, totalizando 1 mi
lhao 544 mil e 105 cruzados:

— Laboratdrio de Hidrobiologia 
(LABOHIDRO-UFMA)

(PESAGRO)

................................. CzS 498.395,00
Departamento de Oceanografia e 
Limnologia (DOC-UFRN)
...................................CzS 685.664,00

Nucleo de Estudos do Mar (NEMAR- 
UFSC)
Instituto de Qufmica (UFF)

PEC-UFRN)

CzS 60.000,00

CzS 300.046,00 (UFF)

Mtividades da SCCIRM (UFRGS)

BERLIM/RFA)
— Palestra no Centro MAdi- 

co Naval do Rio de Janei-

A Secretaria da CIRM participou no tri- 
outubro a dezembro, dos seguintes 24/10mestre,

eventos: roPalestra na ADESG/GOI- 
ANIA
XI Simpdsio Nacional de 
Pesquisa de Administra- 
pao em Ciencia e Tecno
logia (Sao Paulo)
Visita a Instituipoes de 
Pesquisas Alemas e Reu- 
niao da Comissao Mista 
Teuto-Brasileira de Coo- 
peracao Cientffica e Tec- 
noldgica — (reaiizada em

14/10 — Reuniao do TOGA
— Partida do "NApOc BA— 

RAO DE TEFFE" - inf- 
cio da operapao AntArtica 
V (RIO)

— Palestra na EGN
— Reuniao da CONAMA 

(MDU)
— Reuniao do CNPA.
— Partida do NOc "Almi. 

rante Camara”

06/11
17/1120 a 22/10 -

Cz$ 578.239,00
18/11
03/12

20 a 30/10 -

10/12
23/12

Comissao Interministerial para os Recursos do Mar 

Secretaria da CIRM 
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