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dos nossos recursos marinhos, seja no de- 
senvolvimento das atividades do Brasil na 
Aniirtica".SECIRM tern novo secretario

"Humildade, em razao das expe- 
riencias por mim vividas no Mar, na Ama
zonia e na Aniirtica, onde aprendi a res- 
peitar a Natureza; onde pude bem avaliar 
minhas limitapoes; onde constatei a im- 
portancia vital do espfrito de solidarieda- 
de; onde compreendi que quanto mais 
aprendemos, mais consciencia adquirimos 
do quanto ainda desconhecemos".

"Vontade de servir, requisite que 
entendo essencial para o exerefeio de 
qualquer cargo pdblico".

Concluindo, o Contra-Almirante 
Paulo Cezar de Aguiar Adriao fez votos 
no sentido de que "o nosso relacionamen- 
to com outras organizagoes, e com seus 
membros e representantes, seja sempre 
f6rtil e envoi to em clima positive de fra- 
ternidade; e que o direito de divergir seja 
sempre exercido visando aos interesses su
periors do Pafs e jamais de motives e res- 
sentimentos ou resulte em confrontos es- 
tireis".

Nomeado por Decreto de 27 de Ja
neiro de 1987 do Presidente da Repdbli- 
ca, assumiu no dia 24 de fevereiro Oltimo 
as fungoes de Secretario da Comissao In
terministerial para os Recursos do Mar o 
Contra-Almirante Paulo Cezar de Aguiar 
Adriao.

Costeiro e com a Utilizagao do Mar Plane- 
tcirio, foi fator fundamental e, pode-se 
afirmar, imprescindfvel para os extensos 
progresses obtidos em todos os campos 
citados.

Sua proffcua e diligente atuagao 
permitiu que as atividades da Comissao 
Interministerial para os Recursos do Mar 
fossem executadas em nfvel de relevancia 
e projegao compatfveis com a grandeza 
dos interesses marftimos do Brasil.

Por isso, Almirante COSTA FER
NANDES, expresso-lhe minha gratidao 
pessoal por sua atengao e delicadeza ao 
assessorar-me e a gratidao da Marinha 
pelo trabalho profissional desenvolvido. 
Desejo ainda a V. Ex? pleno sucesso e 
realizagao pessoal na importante fungao 
que irS assumir, em breve, no Comando 
de Operagoes Navais.

Ao Contra-Almirante PAULO CE
ZAR DE AGUIAR ADRIAO, que assume 
a Secretaria da Comissao Interministerial 
para os Recursos do Mar, com o respaldo 
de sua experiencia de Comando em Co
missao na AntSrtica, meus sinceros votos 
de boas-vindas, na certeza de continuida- 
de no seu exito profissional”.

Em seu discurso de posse, o novo 
Secretario da CiRM declarou textualmen- 
te: "£ com entusiasmo e, tamb6m com 
humildade e decidida vontade de servir,

A solenidade foi presidida pelo Mi- 
nistro da Marinha, Almirante Henrique 
Saboia, que em sua alocugao proferiu as 
seguintes palavras:

“Ao nomear o entao Capitao-de- 
-Mar-e-Guerra LUIZ PHILIPPE DA COS
TA FERNANDES, em abril de 1985, para 
Secretario Interino da Comissao Intermi
nisterial para os Recursos do Mar, fMo na 
certeza de que sua reconhecida competen- 
cia e dedicagao ao servigo assegurariam 
plena proficiencia na assessoria a ser pres- 
tada ao Ministro-Coordenador e na execu- 
gao das atividades pertinentes aos encar- 
gos t§cnicos e administrativos relaciona- 
dos com a Comissao.

Se sua promogao a Contra-Almiran
te jS representou o pleno reconhecimento 
pela Marinha de sua potencialidade como 
integrante da Alta Administragao Naval, 
no momento que deixa o cargo, quero ex- 
pressar, entretanto, o meu agradecimento 
pessoal e o da Marinha por seu desempe- 
nho nesses quase dois anos de secretaria-

Ao despedir-se da CIRM, o Contra- 
-Almirante Luiz Philippe da Costa Fer
nandes agradeceu ao Ministro da Marinha 
ter sido honrado com a indicagao do seu 
nome para o cargo, acrescentando:

“Vejo a SECIRM passar por conjun- 
tura extremamente favorSvel, fruto, sem 
duvida, das sementes plantadas por meus 
antecessores, mas tamb6m do crescente 
reconhecimento governamental sobre a 
importancia das atividades da CIRM, 
como bem est3 a indicar a dotagao orga- 
mentciria deste ano".

Ao concluir a sua alocugao, enfati- 
zou o ex-Secretario da CIRM:

“Firma-se uma tradigao de traba
lho, consagram-se normas e doutrinas de 
procedimento, sem prejufzo a criatividade 
executiva, e chega-se, em estrita observan- 
cia as resolugoes da CIRM e instrugoes de 
seu Ministro-Coordenador, a uma valori- 
zagao cada vez mais sensfvel do Mar e do 
Homem que a eie dedica o nobre esforgo 
da pesquisa, da busca do conhecimento 
novo, da descoberta e explotagao do re- 
curso vivo e nao-vivo. Certamente, bem 
no espfrito do lema do hidrdgrafo brasi- 
leiro — “Restara sempre muito o que fa- 
zer”. Mas 6 reconfortante e motivador 
observar que o rumo est£ correto e na na- 
vegagao muito segura".

do.
A pertin^cia com que se aplicou, 

evidenciando perfeita nogao de priorida- 
des e absoluta isengao, a consecugao das 
atividades relacionadas com o Plano Seto- 
riai para os Recursos do Mar, com o Pro- 
grama Antartico, com o Gerenciamento

que me integro a equipe da SECIRM", ex- 
plicando:

"Entusiasmo, porque tenho plena 
convicgao da importancia do Mar para o 
Brasil e do relevante papel que cabe a SE
CIRM, seja no aproveitamento adequado

a



Ministros de Estado 
visitant Estapao 
"Comandante Ferrai"

"Professor Besnard" cumpre expedigao a Antartica

Os Ministros da Justiga, Paulo Bros- 
ard, e do Estado-Maior das Forgas Arma
das, General Paulo Campos Paiva, acom- 
panhados do Presidente do Conselho Na- 
cional de Desenvolvimento Cientffico e 
Tecnoldgico — CNPq, Crodowaldo Pavan, 
e de mais cinco pessoas, visitaram, no pe- 
n'odo de 11 a 15 de margo passado, a Es
tapao Antartica "Comandante Ferraz", 
com o objetivo de conhecer as atividades 
cientfficas desenvolvidas naquela estagao 
brasileira no Continente Austral.

Ambos os Ministros, apOs a visita, 
fizeram declarapoes a imprensa exaltando 
o trabalho dos brasileiros civis e militares 
na AntSrtica, considerando que os inves- 
timentos feitos pelo Governo, no desen
volvimento do programa de explorapao 
naquele continente, terao resposta alta- 
mente positiva.

O Ministro da Justiga, Paulo Bros- 
sard, elogiou bastante o trabalho realiza- 
do pelos cientistas brasileiros na Antarti
ca, afirmando textualmente: "A imagina- 
pao brasileira nao tern limites".

0 Ministro-Chefe do EMFA mos- 
trou-se vivamente interessado pelos traba- 
Ihos desenvolvidos no Continente Antar- 
tico e emocionado com o entusiasmo pa- 
tridtico demonstrado pela equipe que la- 
buta, em prol da ciencia brasileira naque
le "extremum mundi".

0 Presidente do CNPq, Dr. Crodo- 
valdo Pavan, foi o primeiro presidente 
dessa instituigao de fomento a pesquisa 
cienti'fica a visitar a Estagao Antartica 
brasileira e conhecer "in loco" os traba- 
Ihos cientfficos que la se desenvolvem. No 
seu regresso ressaltou o valor e a impor- 
tancia cienti'fica do empreendimento, 
comprometendo-se a incentivar e auxiliar 
a continuagao do Programa Antartico 
Brasileiro.

■

Partida do NOC "Prof. Besnard” com destino ao Continente Antartico

tartica, de vez que na ultima expedigao 
embarcaram apenas duas.

0 navio pertence a Universidade de 
Sao Paulo e leva uma antena para recep- 
pao de imagens de TV com alcanc&de at6 
500 quilometros da costa. A antena serS 
usada no lazer dos passageiros. Na Base 
"Comandante Ferraz", na bafa do Almi- 
rantado, sera instalado urn aquSrio para 
estudo do "Krill", crust^ceo existente em 
abundancia no continente gelado.

Os pesquisadores realizarao expe- 
riencias bioldgicas no Estreito de Brans- 
field, na Antartica, devendo, ainda, desen- 
volver pesquisas em outros pontos locali- 
zados ao longo do trajeto da viagem.

A maior preocupagao dos tripulan- 
tes 6 com o problema dos "icebergs" e 
com as nevascas. O "Besnard" nao 6 apro- 
priado a navegagao em rotas geladas, \A 
que o seu casco nao 6 reforgado.

Para uma viagem a Antartica com 
duragao prevista de 64 dias, zarpou no dia 
23 de Janeiro tiltimo do porto de Santos 
o navio oceanogrifico "Professor Bes
nard", sob o comando do Comandante 
WALDIR DA COSTA FREITAS, que ja 
realizou quatro viagens ao Continente 
austral.

0 "prof. Besnard" viajarS cerca de 
10 mil milhas, no total, e na Antartica ir5 
juntar-se ao "Barao de Teffb" e ao "Almi- 
rante Camara", que jS se encontram na re- 
giao hS algum tempo.

0 "Besnard" levari cerca de 128 
mil litres de 6leo diesel, abrangendo o 
tempo de navegagao e os dias em porto.

Estao a bordo 41 passageiros, dos 
quais 24 sao tripulantes, 15 cientistas e 2 
jornalistas. Do total, 6 sao mulheres, 
sendo uma tripulante (taifeira) e 5 cientis
tas, constituindo-se no maior nCmnero de 
representantes femininas que viajou a An-

EXPEDIENTECONANTAR quer padronizar a topommia Antartica
Informative Cl RM
Publicagao trimestral da Comissao In- 
terministerial para os Recursos do 
Mar (CIRM)tentes, principalmente nos casos em que 

houver duplicidade ou multiplicidade.
A Comissao deverS, tambfem, exa- 

minar as propostas que Ihe sejam encami- 
nhadas de nomes a sftios nao denomina- 
dos, decidindo sobre a proposta e anotan- 
do a sua compilagao.

A fim de que seja providenciada co- 
municagao as demais partes do Tratado 
da Antartica, a CIRM informara o Minis- 
t6rio das Relagoes Exteriores sobre novas 
designagoes de nomes atribuidos aos dife- 
rentes acidentes geograficos compoem o 
Continente Gelado.

Tendo em vista a inexistencia de
entidade ou de acordo internacional sobre 
a nomenclatura antartica, e considerando 
a necessidade de que se adote toponfmia 
antartica padronizada, no ambito do Bra
sil, a Comissao Nacional de Assuntos An- 
tarticos — CONANTAR aprovou, em sua 
ultima reuniao, solicitagao a CIRM no 
sentido de que se obtenha aquela padroni- 
zagao.

Correspondencia

Secretaria da Cl RM
Minist6rio da Marinha — Esplanada dos 
Minist6rios — 70055 — Brasilia — DF.

Diagramagao e Arte: 
Helvacio R. Santana 
Composigao e Impressao: 
Grafica Editora Ideal Ltda. 
SIG Trecho 08 lote 2265 
Fone: 225-6446 
Brasilia—DF

Nos termos da solicitagao, a CIRM 
devera compilar toponlmia antartica a ser 
usada pelo Brasil, devendo, segundo crit6- 
rios que Ihe convenham, escolher nomen
clatura unica, dentre os topbnimos exis-
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truipao da camada de oz&nio traria conse- 
qugncias extremamente danosas a huma- 
nidade.

tcirtica (SCAR), tendo sido tamb6m o re- 
presentante brasileiro na elaboraqao do 
piano Qufmica Troposf6rica Global orga- 
nizado pelos Estados Unidos. Os pianos 
de pesquisa para o prdximo ano incluem, 
al6m de medidas de superffcie de ozonio 
e mondxido de carbono, medidas de per- 
fil de ozonio obtidos atrav§s de sondagens 
com balao, a mesma t6cnica que tern sido 
usada com sucesso em Natal, RN. Espera- 
se com isto dar uma contribuipao signifi

cative ao estudo do ozonio a partir da Es- 
tapao Brasileira na Antcirtica.

Sen ador capixaba
visda Antartica
e aplaude trabalho da CIRM O grupo de pesquisas de ozonio do 

INPE jS fez medidas de ozonio de superff
cie na Antcirtica e tern projeto aprovado 
pela CIRM para estudar o ozonio da An- 
tcircia. 0 responsSvel pelo grupo. Dr. 
V.W.J.H. Kirchhoff foi recentemente no- 
meado membro de uma comissao interna- 
cional de especialistas para estudar a des- 
truipao do ozonio na AntSrtica, atrav6s 
do Comite Cientffico de Pesquisas da An-

Ap6s visitar, no mes de dezembro 
passado, a Estapao "Comandante Ferraz", 
na Antcirtica, o Senador Jos6 IgnScio Fer
reira, do Espfrito Santo, enviou duas 
mensagens congratulatdrias ao Ministro 
Coordenador da CIRM, enaltecendo "a 
importancia do trabalho all desenvolvido 
em favor dos superiores interesses do Bra
sil e em favor da causa da paz, da liberda- 
de da pesquisa cientffica e da cooperapao 
internacional".

Em seu telegrama, afirmou o parla- 
mentar capixaba:

"Peco-lhe receber e transmitir aos 
responsciveis pela implementacao do Pro- 
grama Antcirtico Brasileiro (PROANTAR), 
particularmente a Comissao Interministe- 
rial para os Recursos do Mar (CIRM), mi- 
nhas homenagens e profundo respeito, 
al6m do grande interesse pelo trabalho at6 
aqui desenvolvido com exito".

Na mensagem, dirigida ao Ministro 
Henrique Sabdia, o Senador acrescenta: 
mente acrescenta:

"Expresso, tamb6m, a Vossa Exce- 
lencia e a seus auxiliares mais diretos, os 
meus melhores agradecimentos pelas aten- 
coes que recebi da Marinha de Guerra do 
Brasil por ocasiao da visita a Estapao "Co
mandante Ferraz...".

O Senador Jose Ignecio Ferreira 
mandou telegrama ao Chefe da Estapao 
"Comandante Ferraz", no qual, apds 
agradecer-lhe a receppao, manifesta a in- 
tencao de enfatizar a importancia do 
PROANTAR, de modo a contribuir para 
sua continuidade e ampliacao, "com o en- 
volvimento cada vez maior da sociedade 
civil e, em especial, da comunidade cientf
fica brasileira".

Ana/s da Academia Brasileira de Ciencias dedica 

suplemento ao Programa Antartico

Capa do Suplemento dos Anais da ABC, especialmente dedicado ao PROANTAR
Ozonio na Antartica

Em cumprimento a convenio assina- 
do em 1985 entre a CIRM e a Academia 
Brasileira de Ciencias (ABC), o volume n9 
58/86 dos Anais daquela Academia publi- 
cou o 19 Suplemento do Programa Antcir
tico Brasileiro.

los cientistas do Programa, de periddicos 
e outros vefculos especializados, nacionais 
e estrangeiros, j£ existentes, considerou a 
administrapao do PROANTAR ser conve- 
niente, dado o seu carfiter multidiscipli- 
nar e "sui generis", dispor de urn vefculo 
especificamente devotado a divulgapao de 
contribuipoes cientfficas e tdcnicas, den- 
tro do j£ relativamente amplo espectro de 
atividades antcirticas brasileiras".

Estao publicados nesse Suplemento 
trabalhos selecionados por urn comite edi
torial especffico, formado por represen- 
tantes do PROANTAR e da Academia 
Brasileira de Ciencias, totalizando 20 con
tribuipoes cientfficas apresentadas no 
Simpdsio Nacional do Programa Antarti
co, efetivado em 1984, incluindo 9 arti- 
gos relatives ao Subprograma de Ciencias 
da Vida, 6 relacionados ao Subprograma 
de Ciencias da Terra, 4 ao Subprograma 
de Ciencias da Atmosfera e, finalmente, 
1 referente ao Subprograma de Logfstica.

Pesquisadores brasileiros participam 
ativamente do estudo do fendmeno do 
"buraco" de ozonio na Antcirtica. Este 
evento registrado na estratosfera do p6lo 
sul 6 uma das mais significativas descober- 
tas em Qufmica da Atmosfera doS6culo. 
Metade da camada de ozonio 6 destrufda 
todos os anos, ao que parece a partir dos 
anos 70, por ocasiao da primavera, quan- 
do os primeiros raios solares atingem a re- 
giao apds o prolongado inverno polar. 
Reapoes qufmicas entre o ozdnio, um 
produto natural da atmosfera, e ao que 
tudo indica cloro e possivelmente bromo, 
produtos artificialmente introduzidos na 
atmosfera, tern a capacidade de, em pou- 
co tempo, consumir o ozdnio polar por 
um fator de dois, que 6 um valor muito 
alto. A preocupapao entre os cientistas 6 
grande, pois o fendmeno parece aumentar 
nao s6 em intensidade mas tamb6m em 
extensao territorial; como se sabe, a des-

Pelo convenio, coube a ABC a tare- 
fa de editar os trabalhos cientfficos do 
PROANTAR, sob a forma de suplemento 
aos volumes anuais da sua principal publi- 
cacao, de elevado conceito no cenSrio 
cientffico nacional e internacional, tendo 
em vista os rigorosos crit6rios aplicados 
aos trabalhos selecionados.

Na apresentapao do Suplemento, 
feita pelo Coordenador do Grupo de Ge- 
renciamento do PROANTAR, Antonio 
Carlos Rocha-Campos, apds breve histd- 
rico do Programa Antcirtico, menciona ele 
os prinefpios que estao a nortear a publi- 
capao dos nossos trabalhos cientfficos, na 
Antartica:

"AI6m do estfmulo a utilizapao, pe-
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O Mar continua a ser para a huma- 
nidade a grande fonte, ou a grande pro- 
messa de alimentos e recursos minerais.

Recentemente, o desenvolvimento 
tecnologico tern permitido o seu aprovei- 
tamento industrial atrav6s dos recursos 
existentes em seu solo e subsolo. O petrd- 
leo das plataformas continentais, os n6du- 
los polimetalicos das planfcies abissais, os 
grandes projetos de exploragao do gra- 
diente t6rmico para a produpao de ener- 
gia, etc, justificam o palco de diversifica- 
dos, profundos e antagonicos interesses. 
Afinal a quem pertence o mar?

seu subsolo al6m dos limites das jurisdi- 
poes nacionais, assim como seus recursos, 
constitufam patrimonio comum da Hu- 
manidade. Em consequencia a mesma As- 
sembleia decidiu convocar uma nova Con- 
ferencia sobre o Direito do Mar para estu- 
dar o estabelecimento de um regime equi- 
tativo para a referida Srea. Seu mandate 
inclufa, ainda, uma longa gama de ques- 
toes, em particular as relacionadas ao 
alto-mar, a plataforma continental, ao 
mar territorial, aos estreitos internacio- 
nais, a zona contigua, a pesca, a conserva- 
pao dos recursos vivos do mar, a protepao 
do meio marinho e a pesquisa cientffica.

Portanto, o mundo dava mostras de 
que estava a procure de uma nova ordem. 
Nao aceitava as convenpoes anteriores 
sobre os assuntos do mar e buscava uma 
codificapao que pudesse ser aceita por 
todos os Estados.

Com esse clima, foi convocada a 
Terceira Conferencia das Napoes Unidas 
sobre o Direito do Mar. Em 1973, em 
Nova lorque, teve im'cio a primeira sessao 
do conclave. Os trabalhos prosseguiram 
ao longo de 10 anos.

capoes. 0 Brasil prepara-se para ratificS-la, 
em future proximo, apos a sua aprovapao 
pelo Congresso Nacional.

O Mar Territorial

A Convencao estabelece que o Esta- 
do costeiro exerce soberania em seu mar 
territorial, cuja largura nao podera ultra- 
passar de doze milhas man'timas, conta- 
das a partir das linhas de base. A sobera
nia se estende ao espapo a6reo sobrejacen- 
te ao mar territorial, assim como seu leito 
e subsolo.

£ assegurado ainda aos navios de 
qualquer Estado o direito de passagem 
inocente pelo mar territorial de outro. 
Passagem inocente 6 aquela que nao 6 pre
judicial a paz, a boa ordem ou a segu- 
ranpa do Estado costeiro e que seja efe- 
tuada de acordo com a Convenpao e de- 
mais normas do Direito I nternacional.

A Convenpao das Napoes Unidas 
sobre o Direito do Mar

Em 1930, em Haia, ainda sob a 
egide da liga das Napoes, iniciou-se a 
longa trajetoria diplomatica, quando a co- 
munidade internacional tentou, sem exi- 
to, estabelecer os prinefpios gerais que 
consolidassem uma ordem jun'dica para o 
uso dos mares.

Varias tentativas de acordo segui- 
ram-seao longo das duas Conferencias das 
Napoes Unidas sobre o Direito do Mar, 
em 1958 e 1960.

Em 1958, a Primeira Conferencia 
sobre o Direito do Mar nao conseguiu cor- 
responder aos anseios e realidade da 6po- 
ca. Elaborou quatro Convenpoes separa- 
das, nao dando espapo para que se proces- 
sassem negociapoes que pudessem condu- 
zir a um resultado aceitavel. Em 1960, a 
segunda Conferencia sobre o Direito do 
Mar buscou, sem sucesso, cobrir as lacu
nas da anterior e estabelecer a delimitapao 
do mar territorial.

A inadequapao das Convenpoes de 
1958 aos propositos pretendidos de esta
belecimento de uma lei universal, encon- 
trou na postulacao do Embaixador Arvid 
Prado, de Malta, substancial apoio para a 
procure de um novo Direito do Mar. A 
evolupao dos acontecimentos levou, em 
1967, a Assemble Geral da ONU a de
clarer que a area dos fundos marinhos e

A Zona Contfgua

Segundo a Convencao, a zona con
tfgua 6 a zona justaposta ao mar territo
rial, cuja largura nao poderS exceder 24 
milhas man'timas a partir da costa. Na 
zona contfgua o Estado costeiro podera 
tomar medidas para evitar ou reprimir 
certas infrapoes, como as de carater sani- 
tario, aduaneiro e fiscal.

"A Convencao das Nacoes 
Unidas sobre o Direito do 
Mar foi aberta as adesdes 
em JO de dezembro de 
1982, em Montego Bay, 
Jamaica, devendo entrar em 
vigor um ano apos o 
deposito do sexagesimo 
instrumento de ratificacdo.
O Brasil e mais 126 nacoes 
sdo signatdrias desde o 
primeiro dia, e agora o nosso 
Pals se prepara para ratificd-la 
em futuro proximo, apos 
aprovacdo pelo Congresso 
Nacional”.

A Zona Economica Exclusiva (ZEE)

A zona economica exclusiva, de 
acordo com a Convencao, 6 a zona na 
qual os Estados costeiros terao direitos de 
soberania sobre os recursos minerais 
(compreendendo as aguas, o leito e o sub
solo marinhos) e certas atividades econo
micas, alem da jurisdicao sobre pesquisa 
cientffica.

Esse esforpo resultou na elaborapao 
da Convenpao das Napoes Unidas sobre o 
Direito do Mar. Ap6s o encerramento da 
III Conferencia sobre o Direito do Mar, 
em 10 de dezembro de 1982, em Monte
go Bay, Jamaica, a Convenpao foi aberta 
a assinatura.

“Quanto a pesca, a Convencao 
estabelece me can is mo de acesso 
de outros Estados a um eventual 
excedente pesqueiro. O Estado 
costeiro determine o potencial 
de pesca, bem como sua 
capacidade de capturar os recursos 
vivos, devendo o excedente ser 
negociado com outros Estados. 
Terdo prioridade, nesse ajuste, os 
paises sem litoral ou em situacdo 
geogrdjica desfa vo rd vel ’ ’.

“Em 1967 a Assembleia 
Geral da ONU declarou 
que a area dos fundos 
marinhos e seu subsolo 
alem dos limites das 
jurisdiedes nacionais, 
assim como seus recursos, 
constituiam patrimonio 
comum da Humanidade”

A Convenpao entrarS em vigor, para 
os Estados que a ratificarem, um ano ap6s 
o depdsito do sexag6simo instrumento de 
ratificapao.

O Brasil e mais 126 Estados sao sig
natories do primeiro dia. Desde que foi 
aberta a assinatura, a Convenpao ja conta 
com 140 signatarios e ja recebeu 34 ratifi-
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Quanto a pesca, a Convenpao esta- 
belece um mecanismo de acesso de outros 
Estados ao eventual excedente pesqueiro. 
O Estado costeiro determina o potencial 
de pesca, bem como sua capacidade de 
capturar os recursos vivos. 0 excedente 
de captura permissi'vel devera ser negocia- 
do com outros Estados. Terao prioridade, 
nesses ajustes, os paises sem litoral ou em 
situapao geografica desfavoravel.

Quanto a passagem pela ZEE, todos 
os Estados gozam das liberdades de nave- 
gapao e sobrevbo. Nesse aspecto deve-se 
ressaltar a seguranpa do Estado costeiro. 
A liberdade de navegacao poderS ensejar 
a realizapao de exercfcios militares na 
ZEE de outro Estado.

O parSgrafo 3 do artigo 58 estabele- 
ce que os Estados, no uso de seus direitos 
na ZEE de outro, deverao submeter-se aos 
direitos e deveres do Estado costeiro e as 
leis e regulamentos por ele adotados em 
consonancia com a Convenpao e outras 
regras do Direito Internacional.

Por isso, o Brasil, por ocasiao da 
assinatura, fez a declarapao de que nosso 
governo entende que a realizapao de exer- 
cfcios militares em ZEE estrangeira de- 
pende do consentimento do Estado cos
teiro.

Para a Convenpao, a plataforma in- 
clui sempre o talude e a elevapao conti- 
nentais. Resta, entretanto, o problema de 
delimitar o limite externo da margem 
continental. Tal tarefa cabe ao Estado 
costeiro, mediante dois requisites alterna
tives:

O Levantamento da Plataforma 
Continental Brasileira

Visando dar continuidade aos traba- 
Ihos, ja iniciados, para o levantamento da 
plataforma continental brasileira, a Co- 
missao Interministerial para os Recursos 
do Mar aprovou, em sua 79? Sessao Ple- 
naria, a criapao de uma Subcomissao e de 
um Comite Executive para o Plano de Le
vantamento da Plataforma Continental 
Brasileira.

- Uma linha que passe pelos pontos 
fixos mais externos em cada um dos quais 
a espessura das rochas sedimentares seja, 
no mfnimo, 1% da menor distancia entre 
esse pontoeop6do talude continental; ou

- Uma linha que passe pelos pontos 
fixos situados a nao mais que 60 milhas 
marftimas do p6 do talude continental.

Sobre esses requisites a serem satis- 
feitos, aplica-se um criterio alternativo 
restritivo. 0 artigo 76, em seu par^grafo 
5, fixa que a linha trapada nao poder§ ex- 
ceder 350 milhas das linhas de base, a 
partir das quais se mede a largura do mar 
territorial, ou 100 milhas da isbbata de 
2.500 metros.

Em 02 de dezembro de 1986, o Mi- 
nistro Coordenador, da CIRM, atravSs das 
Portarias n9 0018 e 0019, criou a Subco
missao e o Comite Executive para o Plano 
de Levantamento da Plataforma Conti
nental Brasileira.

Da Subcomissao fazem parte os se- 
guintes Minist§rios:

— Minist6rio das Relapoes Exterio- 
res (Coordenador);

— Minist6rio da Marinha;
— Minist6rio da Ciencia e Tecnolo-Na area assim definida o Estado 

costeiro tern direitos de soberania sobre 
os recursos minerais e outros recursos 
nao-vivos do leito e subsolo, bem como 
organismos vivos pertencentes as esp6cies 
sedentarias.

gia;
— MinistSrio da Educapao; e 
— MinistSrio das Minas e Energia.
A Subcomissao compete elaborar 

em suas linhas gerais o Plano de Levanta
mento da Plataforma Continental Brasilei
ra, e supervisionar os trabalhos do Comite 
Executive.

Segundo a Convenpao, se o Estado 
costeiro desejar pleitear plataforma conti
nental alem das 200 milhas, tera de sub
meter as informapoes t6cnicas e cientffi- 
cas de apoio a sua pretensao a Comissao 
de Limites da Plataforma Continental. 
Devera faze-lo dentro dos dez anos se- 
guintes a entrada em vigor da Convenpao 
para o referido Estado.

A Plataforma Continental

Do Comite Executive fazem parte: 
— Secretaria da Comissao Intermi

nisterial para os Recursos do Mar - SE- 
CIRM (Coordenador);

- Departamento Nacional da Pro- 
dupao Mineral;

A Convenpao reconhece ao Estado 
costeiro direitos de soberania no fundo 
do mar ate o limite exterior da margem 
continental, ainda que ultrapasse as 200 
milhas.

Em seu artigo 76 a Convenpao esta-
— Diretoria de Hidrografia e Nave- 

gapao (DHN);
— Petroleo Brasileiro S/A (PETRO-

belece que:
A plataforma continental de um Es

tado costeiro compreende o leito e o sub
solo das areas submarinas que se esten- 
dem alem do seu mar territorial, em toda 
a extensao do prolongamento natural do 
seu territbrio terrestre ate a borda exte
rior da margem continental, ou ate uma 
distancia de 200 milhas marftimas das 
linhas de base a partir das quais se mede a 
largura do mar territorial, nos casos em 
que a borda exterior da margem continen
tal nao atinja essa distancia.

“De acordo com estudos 
realizados pela Diretoria de 
Hidrografia e Navegacao, 
areas onde a margem 
continental poderd exceder 200 
milhas sdo ao longo do cone do 
Amazonas, no banco de 
Abrolhos e ao longo da 
costa sul”.

BRAS);
— Programa de Geologia e Geofisica 

Marinha (PGGM); e a
— Comunidade Cientffica

as

Ao Comite compete elaborar o de- 
talhamento e acompanhar a execupao do 
Plano de Levantamento da Plataforma 
Continental Brasileira, em conformidade 
com as diretrizes emanadas da Subcomis
sao.

Levantar a sua plataforma conti
nental, de acordo com os preceitos da 
Convenpao das Napoes Unidas sobre o Di
reito do Mar, § um desafio a ser vencido 
pelo Brasil.

Atualmente o Brasil naodispoedos 
dados necessaries para apoiar suas reivin- 
dicapoes. Contudo os dados jS existentes 
sao de suma importancia para formar uma 
idbia preliminar da nossa situapao.

De acordo com os estudos realiza
dos pela Diretoria de Hidrografia e Nave- 
gapao (DHN) as cireas onde a margem con
tinental podera exceder as 200 milhas 
sao: Ao longo do cone do Amazonas, no 
banco de Abrolhos e ao longo da costa

“Para a Convenpao, a plataforma 
inclui sempre o talude e a 
elevapao continentals, restando, 
contudo, o problema de fixar o 
limite externo da margem 
continental, cabendo ao Estado 
costeiro Jixd-lo mediante 
requisitos alternativos ”.

Os trabalhos jS iniciados revelam a 
magnitude das tarefas a serem executadas 
e evidenciam a importancia que terS para 
o pais o direito de exercer soberania 
sobre as cireas, albm das 200 milhas, que 
poderao ser incorporadas a plataforma 
continental.sul.
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do pelo Decreto-Lei nQ 6.926, de 5 de 
outubro de 1944, com sede no Aeropor- 
to Santos Dumont, no Rio de Janeiro, 
constitui'do por pessoal oriundo da Secao 
de Avioes da 39 Zona A6rea, sendo que, 
em 18 de fevereiro de 1965, com a desa- 
tivacao do IQ GT, surgiu o 1Q/1Q GT, 
que, a partir daqueia data, deixou de usar 
as antigas aeronaves Douglas C-47, passan- 
do a utilizar os poderosos "Hercules" 
C-130.

HHiBHHIHHHBHHHHHHHilHIHHBiHHHHHIIIHHHBHHHHHHHHHi

Langado selo sobre a participagao da FAB 

no Programa Antartico

Em 19 de novembro de 1965 o 
19/19 GT foi transferido para a Base 
Aerea do Galeao, contando-se entre as 
missoes que realizou as ao Vietna, a Suez, 
a Sao Domingos, ao Peru, ao Chile, a Gua
temala e a Angola, onde prestou auxi'ilio 
a vi'timas de guerras e de calamidades, 
bem como inumeras viagens aos mais lon- 
ginquos pontos do nosso Pais, levando so- 
corro urgente e colaborando com a inte- 
gracao nacionai.

O Brigadeiro Sergio Luiz Burger no ato de lancamento do selo

Estagao Antartica ganha 
nova chefia

Marsh, da Forca A6rea Chilena, em uma 
pista de mil metros de comprimento, co 
berta por uma camada de gelo de cinco 
centi'metros.

Foi lancado, no dia 9 de marco Ul
timo, no Rio de Janeiro, um selo da Em- 
presa de Correios e Tel6grafos — ECT alu- 
sivo a participacao da Forpa A£rea Brasi- 
leira no Programa AntSrtico Brasileiro, o 
qual estara a venda nas agencias e postos 
daqueia Empresa at6 31 de dezembro de 
1988.

Em cumprimento a Ordem de Servi- 
co nQ 018/87 do SecretSrio da Comissao 
Interministerial para os Recursos do Mar, 
assumiu no dia 18 de marco Ciltimo a che
fia da Estacao AntSrtica ''Comandante 
Ferraz" o Capitao-de-Fragata Antonio 
Jos6 Teixeira, em substituicao ao Capitao- 
-de-Fragata Jos6 Augusto de Alencar Mo- 
reira.

Desde entao, o 19/19 Grupo de 
Transporte passou a prestar decisive 
apoio as atividades brasileiras na Anterti- 
da, seguindo-se mais onze voos de apoio, 
de 1984 a 1986/1987, cuja importancia 
logi'stica 6 cada vez mais realcada, tendo 
em vista a cobertua que oferece para as 
pesquisas cientificas brasileiras no Conti- 
nente gelado.

O 19 Grupo de Transporte foi cria-

A historia dessa importante partici
pacao comeca no dia 23 de agosto de 
1983, quando um poderoso "Hercules" 
C-130, numero de ordem 2463, atingiu o 
Continente Antartico, realizando o pri- 
meiro pouso brasileiro na Base A6rea de

Em seu agradecimento ao Coman
dante Alencar, o Secretario da CIRM res- 
saltou "a forma entusiastica e profissional 
com que desempenhou as suas funpoes, 
sendo responsavel, em grande parte, pelo 
exito da Operapao Antartica V e consecu- 
cao dos objetivos cienti'ficos programa- 
dos, pelo apoio e pelo ambiente de sadia 
camaradagem proporcionados aos nossos 
pesquisadores".

Fazendo a sua alocucao, afirmou o 
Secretario da CIRM ap6s referir-se ao inf- 
cio, naquela dia, da Segunda Invernapao 
Brasileira no Continente Antertico: "Este, 
dessa forma, se consolidando a presence e 
o interesse do nosso pafs na Antartica, de- 
monstrada pela continuidade de nosso 
programa de pesquisas cientfficas que se 
desenvolvem ao longo de todo o ano, sem 
interruppoes".

E concluiu: "A constancia dessas 
atividades se deve ao sacriffcio de uns 
poucos civis e militates que, sob condi- 
poes bastante adversas ao ser humano, 
permanecem por todo o inverno austral 
na Estapao Antartica "Comandante Fer
raz". £, portanto, com forte emopao que 
expresso ao CF TEIXEI RA e a sua equipe 
de inverno, votos de pleno exito em suas 
atividades, com a certeza de que, da lon- 
gfnqua PStria, estaremos atentos para 
apoia-los em suas necessidades e reconhe- 
cendo o valor do seu sacriffcio".

"Almirante Camara" encerra sua participagao na Antartica

O "Almirante Camara" devidamente equipado para a Operapao Antartica V

O Navio Oceanografico "Almirante 
Camara" encerrou com exito total, no ul
timo dia 7 de marpo, a sua participacao 
nas pesquisas sfsmicas realizadas ao longo 
do Estreito de Bransfield, at6 as proximi- 
dades da llha Adelaide, efetuando cerca 
de cinco mil quilometros de perfilagem 
sfsmica, garantindo, dessa forma, um re- 
sultado compensador para o Brasil.

O Relator de Geoffsica da Terra S6-

lida. Dr. Muhamad Baccar, da PetrobrSs, 
encontrou-se com o "Almirante Camara" 
em Punta Arenas, no Chile, tendo consi- 
derado a performance dos cientistas 
acima das expectativas, mesmo levando-se 
em conta as constantes interruppoes oca- 
sionadas pelas condipoes meteoroldgicas, 
que nao eram as ideais, chegando a regis- 
trar-se ventos de at6 100 quilometros por 
hora.
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Noticias da SECIRM

A cientista brasileira, qua dissertou sobre 
"Efeitos do Ciclo Solar e Dependencia Latitudi
nal na Formapao da Camada C-ionosferica", via- 
jarS em agosto prdximo a Tel-Aviv, Israel, a fim 
de participar da Assemblfiia Geral da Uniao R<S- 
dio-Cientffica Internacional — URSI, quando 
apresentara trabalho sobre "propagapao VLF na 
Baixa lonosfera".

trabalhos eientfficos, em tres vias, ate o prbxi- 
mo dia 30 de abril, ao Dr. Manuel Vegas V6lez, 
na Universidade Nacional Agr^ria La Molina, 
Faculdade de Pesca, Apartado 456, Lima-Peru.

CLASSIFICADOS DO INFORMATIVO 
DACIRM

A partir deste nOmero passar<5 a circular 
junto ao Informative da CIRM urn encarte de 
aniincios classificados. Ele se destina a propor- 
cionar aos interessados fazer propaganda de 
seus servipos ou produtos, direta ou indireta- 
mente vinculados com as realizapoes da comuni- 
dade cientffica voltada para o mar.

O Congresso tern como patrocinadora 
Associapao Latinoamericana de Pesquisadores 
em Ciencias do Mar, sendo realizado desde 
1974, o primeiro na Cidade do Mexico e o Ulti
mo, em 1985, em Bogota, Colombia (no ano de 
1978 realizou-se o V Simpdsio, no Brasil).

a

COOPERAQAO CIEIMTf ICA COM 
A FRANCA Entre os objetivos do conclave estao: a) 

Estimular a investigapao sobre as ciencias do 
mar e ramos afins, na America Latina, b) Con- 
tribuir para o fortalecimento dos lapos entre os 
pesquisadores, para o intercambio de informa- 
poes sobre id£ias ou experiencias e a colabora- 
pao reci'proca entre os seus pafses, aumentando 
a consciencia preservacionista em relapao ao 
melhor manejo dos ecossistemas marinhos.

CIRM CRIA SUBCOMISSAO E COMITE 
EXECUTIVO PARA A PLATAFORMA 

CONTINENTAL Em 9 de Janeiro ultimo foi assinado, em 
Brasilia, um Ajuste Complementar ao Acordo 
de Cooperapao T6cnica e Cientifica entre o Go- 
verno da Repiiblica Federativa do Brasil e o go- 
verno da Repiiblica Francesa em Materia de 
Cooperapao Oceanoldgica. A coordenapao cabe- 
re, pelo lado brasileiro, a CIRM, e pelo lado 
frances, ao Institute Frances de Pesquisa para a 
Explorapao do Mar — IFREMER.

Em nossa ultima edipao noticiamos a 
criapao da Subcomissao e do Comite Executive 
para fazer o planejamento, a execupao e o 
acompanhamento do Plano de Levantamento 
da Plataforma Continental Brasileira. Por um 
lapso omitimos, na composipao da Comissao, o 
Minist6rio da Ciencia e Tecnologia. A Subco
missao sere, portanto, composta de representan- 
tes dos Ministerios da Marinha, Educapao, Mi
nas e Energia e Ciencias e Tecnologia, sob a 
coordenapao do representante do Ministerio das 
Relapoes Exteriores na CIRM.

Constam do temerio: Biologia Pesqueira, 
Dinamica de Populapao e Manejo de Pescarias. 
Ciencias, Tecnologia e Novo Direito do Mar. 
Extrapao pesqueira e Tecnologia da Pesca. Geo- 
logia Marinha: Hidrografia Marinha. Maricultu- 
ra. Meteorologia Marinha. Oceanografia Biol6- 
gica. Oceanografia Ffsica. Oceanografia Qufmi- 
ca e Produtividade Primeria. Tecnologia do Pes- 
cado e Processamento Pesqueiro.

A cooperapao prevista no Ajuste concer- 
ne todos os campos da oceanologia e das tecno- 
logias Marinhas. A politica de utilizapao deste 
Ajuste, pelo lado brasileiro, sera norteada pelas 
prioridades estabelecidas no II PSRM.

Poderao participar no Segundo Congres
so Latinoamericano sobre Ciencias do Mar ins- 
tituipoes e personalidades cujos trabalhos de 
pesquisas tenham contribufdo para o desenvol- 
vimento da ciencia e da tecnologia marinha; 
pesquisadores em ciencia e em tecnologia mari
nha que se tenham destacado por seu trabalho 
e investigapoes nos campos da ciencia e da tec
nologia marinha; pesquisadores nacionais e es- 
trangeiros vinculados as ciencias marinhas; e es- 
tudantes de universidades e centres superiores 
vinculados as ciencias marinhas.

2o CONGRESSO LATINOAMERICANO 
SOBRE CIENCIAS DO MAR SERA EM 

AGOSTO, NO PERU

ANTARTIDA GANHA A PRIMEIRA 
DISSERTAQAO DE MESTRADO

A pesquisadora Vera LCicia RGquia 
Kuntz, tinica agraciada com uma Bolsa Integral 
do Programa "Jovem Cientista", realizou no 
mes de marpo passado, no Institute Nacional de 
Pesquisas Espaciais, em Sao Jos6 dos Campos, 
Sao Paulo, a primeira dissertapao de mestrado 
abordando o tema ant^rtico.

Os cientistas brasileiros interessados em 
participar no Segundo Congresso Latinoameri
cano sobre Ciencias do Mar, a realizar-se no pe- 
rfodo de 17 a 21 de agosto vindouro, no cam
pus da Universidade Nacional Agraria La Moli
na, em Lima-Peru, deverao enviar resumo de

-X
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C!RM apron subpmjetos do PSRM SEPLAN suplementa 
recursos para

o PSRM e PROANTARNa 82? Sessao realizada em 17 de 
marpo passado, o Plen^rioda CIRM apro- 
vou os seguintes subprojetos do PSRM 
para 1987.

— Complementapao de recursos 
para viagem ao exterior (CECO)

........................... Cz$ 15.000,00
— 39 Encontro de Pesca Artesanal 

do Rio Grande do Norte
Cz$ 92.170,00

— 19 Congresso da Associagao Bra- 
sileira de Estudos do QuartenS-

No final do exercfcio de 1986 a 
SEPLAN, atendendo a solicitagao do 
Ministro Coordenador da CIRM, libe- 
rou cr6dito no valor de 40 milhoes de 
cruzados para atender a execugao de sub
projetos do PSRM e do PROANTAR.

Na 81? Sessao Ordin^ria, realizada 
em 5 de fevereiro proximo, o plen£rio 
aprovou a aplicagao de 28 milhoes de cru
zados para atender a execugao de subpro
jetos do PSRM e 12 milhoes de cruzados 
para subprojetos do PROANTAR.

— Dinamica da Circulagao Costeira 
Cz$ 323.432,00

— Utilizagao Racional de Ecossiste- 
mas Costeiros da Regiao Tropi
cal brasileira: Estado de Sao Pau
lo (IOUSP) . Cz$ 7.322.043,00

Obs.: Cz$ 4.290.000,00 - ja estao 
conveniados (070/99/86)
Cz$ 3.032.043,00 — aprova- 
dos pela Cl RM.

— Reparo no Batelao “Miguel dos
Santos (IEAPM)...........................

(INPE) (UFRN)

rio (Inst. GEOCIENCIAS 
UFRGS) Cz$ 27.000,00 

— Levantamento dos Equipamen- 
tos de Geologia e Geoffsica Ma- 
rinha existentes nas Instituigoes 
participantes PGGM ...................

........................... Cz$ 25.000,00
— Prestagao de Assessoramento 

para projetos financiados pela 
CIRM (LABOMAR) ...................

......................Cz$ 1.249.038,00
— Aquisigao de Moto-compressor 

(LABOMAR) . . Cz$ 45.000,00 AtivkJades da SEC/RMCz$ 17.000,00

Orgamento do PSRM para 1987 A Secretaria da CIRM participou no 
trimestre, Janeiro a margo, dos seguintes 
eventos:................... Cz$ 61.000.000,00

— Avaliagao da potencialidade mi
neral .... Cz$ 5.000.000,00

— Dinamica dos processes fi'sicos e 
qufmicos.. Cz$ 4.000.000,00

— Formagao de Recursos Huma- 
Cz$ 5.000.000,00

— Congresses e SimpOsios..............
...................Cz$ 1.500.000,00

Em sua 81? Sessao OrdinSria, reali
zada em 5 de fevereiro, o plen/irio da 
CIRM aprovou urn planejamento prelimi- 
nar relative a distribuigao dos recursos 
alocados ao PSRM, no valor de Cz$ 
99.548.323,00.

Deste total, Cz$ 14.548.323,00 fo- 
ram comprometidos para atender despe- 
sas no exterior e de subprojetos em anda- 
mento. O saldo restante de Cz$ 
85.000,000,00 foi assim distribufdo:

— Programas para o aumento da 
oferta de pescado................... .. .

10/03 — Reuniao da CONAMA no 
MDU

24/03 — Painel sobre a Antcirtica 
na EGN

nos 24/03 - Reuniao COFAMAR 
GMM

no

27/03 — Visita ao NOc "Professor 
Besnard"

— Combustfvel

................... Cz$ 2.000.000,00
— Embarcagoes e equipamentos .. 

................... Cz$ 6.500.000,00
31/03 — Painel sobre o Direito do 

Mar na EGN.

Comissao Interministerial para os Recursos do Mar 

Secretaria da CIRM Porte Pago

DR/BSB
1SR - 47-475/86Minist6rio da Marinha - 49 andar

70.055- BrasDia-DF

(SR - 47-475/86
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