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Na edi§ao de numero 539, publicada 
mes de julho de 1988, o “NOMAR”, 6rgao 
de divulgagao do Servi§o de Relagoes Pd- 
Micas da Marinha, na se§ao “Concurso 
NOMAR de Redagao”, destacou com en- 
fase o texto do Capitao-Tenente (QC- 
CA) Valdir Andrade Santos, 
atualmente na Capitania dos Portos de Be- 
1dm do Parti.

no

que serve

Em sua redagao, intitulada “AGORA 6 
O CT Valdir, expressa clara- 

mente o sen profundo conhecimento pelo 
assunto abordado, suas preocupagoes e 
principalmente sua imensa alegria em 
promulgada, pelo HxnV Sr. Presidente da 
Republica Josd Sarney, no dia 16 de maio 
passado, a Lei n- 7.661 que instituiu o 
Plano Nacional de Gerenciamento Cos- 
teiro. Esta Lei estabelece que: “As praias 
sao bens ptiblicos, de uso comum do povo, 
sendo assegurado, sempre, livre e franco 
acesso a elas e ao mar em qualquer diregao 
e sentido”. Ou seja, agora, as praias terao 
seus

LEI”,

ver

Seminario de Gerenciamento Costeiro

acessos garantidos ao povo, venha este 
por terra ou pelo mar.

Essa Lei estende-se, ainda, para definir, 
linguagem modema, 
praia: “Entende-se por praia a Area 

coberta e descoberta periodicamente pelas 
£guas, acrescida da faixa subseqiiente de 
material detrftico, tal como areia, cascalhos, 
seixos e pedregulhos, at<5 o limite onde se 
inicie a vegetagao natural, ou.

em sua 
ser uma

o que vem a

O Prof. Antonio GuimarSes 
Ferri, diretor do IOUSP, 
ladeado pelo Comandante
SubsecreXu) do^RTO.’dS sencia, onde comege um outro ecossistema”. 
infcio aos trabalhos do ’ E, para aqueles que ainda tentarem persistir 

emindrio. na desobcdiencia, essa mesma Lei preve,
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Projeto Rondon na Antartica
Na manha de 24 de agosto, tres jovens 

universitSrios, finalistas do concurso de 
monografias sobre temas antdrticos, pro- 
movido pelo “Projeto Rondon”, estiveram 
em visita ao Exm- Sr. Ministro Coordena- 
dor da CIRM: Antonio Juarez, da Uni- 
versidade Catdlica de Pelotas; Fliivio Jus- 
tiniani Hess, da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro; e Estevam de Souza 
Traldi, da Universidade de Sao Paulo.

Acompanharam-nos o Presidente em 
exercfcio da Fundagao Rondon, Sr. Anto
nio Carlos Dequech; Dr. Renan Montello, 
Chefe de Gabinete da Funda§ao Rondon; 
Prof5 Sheila Abrao, Presidente da Comis- 
sao Julgadora; e Sr. Antonio Carlos Lago, 
Relaqoes Ptiblicas daquela instituigao.

Aldm dos citados universityrios, foram 
finalistas tambtSm os estudantes Bruno 
Mattos, da Universidade Federal Rural do 
Rio de Janeiro; Alexandre Carvalho, da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro; e 
Wilson Ferrari, da Universidade de Tauba-
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O Exm5 Sr. Ministro Coordenador da CIRM recebe os finalistas do "Projeto Rondon”

tro de Adestramento da Ilha da Marambaia.
Os demais selecionados terao a oportu- 

nidade de visitar a Estagao Antdrtica “Co
mandate Ferraz”, nos voos de apoio da 
FAB ao PROANTAR, no verao austral de 
1988/89.

embarcarao no NApOc “Barao de Teff£”, 
para permanencia de cinco semanas, fazen- 
do parte da Operagao AnCirtica VII. Vi- 
sando & sua adequada preparagao, os dois 
estudantes primeiros colocados participa- 
ram do treinamento pr6-antcirtico, no Cen-

t£.
Os dois primeiros classificados, FMvio 

Justiniano Hess e Estevam de Souza Traldi,

XX Reuniao do Comite Cientifico de
Pesquisa Antartica - SCAR

- Reuniao do SubcomitS de Biologia de 
Aves, de 21 a 22 de agosto;

- Reuniao do Grupo de Especialistas 
em Focas, de 23 a 24 de agosto;

- Reuniao do Subcomite de Conserva- 
gao, de 24 a 26 de agosto;

- 5e Simp6sio do SCAR em Biologia 
Antfirtica, de 29 de agosto a 3 de setembro;

constitufda do Secretdrio da CIRM, Con- 
tra-Almirante Sergio Tasso Vfisquez de 
Aquino, gerente do Programa Antcirticc 
Brasileiro e coordenador do Comite Nacio- 
nal de Pesquisa Antdrtica - CNPA; dc 
Professor Antonio Carlos da Rocha-Cam- 
pos, delegado do Brasil, vice-coordenadoi 
do CNPA e Secretyrio do Comite Executi
ve do SCAR, reeleito em Hobart; do Con- 
selheiro Antonio Guerreiro, representanti 
do MRE e delegado substituto do Brasil; d< 
CMG Antonio Josd Teixeira, Subsecretyrit 
do PRO ANT AR e membro do GT de Lo 
gfstica; da Professora Izabel Gurgel, mem 
bro do GT de Biologia; da Professora Li 
liana Piazza, membro do GT de Ffsica d 
Alta Atmosfera; do Professor Carlos Oit 
Berbert, membro do GT de Geologic 
Al(5m disso, compareceram na qualidade d 
cientistas, inclusive com a apresentagao d 
trabalhos, o Professor Martin Sander, d 
UNISINOS, especialistas em Aves Mari 
nhas Antyrticas; o Professor Phan Va 
Gan, especialista em Krill, e a Professor 
Mikico Phan, especialista em Histologia d 
Peixes Antyrticos, ambos do IO-USP.

Realizou-se em Hobart, Tasmania, a 
XX Reuniao do Comite Cientifico de Pes
quisa Antyrtica, de 5 a 16 de setembro de 
1988. Na primeira semana, de 5 a 9 de se
tembro, processaram-se as reunioes dos 
grupos de Trabalho de Biologia, Geoddsia e 
Cartografra, Biologia Humana e Medicina, 
Loglstica (concomitantemente com a reu
niao dos Gerentes Nacionais de Programas 
Antyrticos - MNAP), Geoflsica da Terra 
S61ida, FIsica de Alta Atmosfera e, infor- 
malmente, de Glaciologia. Na segunda se
mana, de 12 a 16 de setembro, ocorreu a 
Reuniao dos Delegados Nacionais.

Complementarmente ao evento princi
pal, tiveram lugar outros encontros atinen- 
tes y Antyrtica, entre os quais se podem 
destacar:

e
- Exposigao Intemacional de Tecnolo- 

gja Polar, de l9 a 7 de setembro.
O encontro bienal do SCAR tem im- 

portancia decisiva para as agoes que os di- 
versos pafses presentes na Antyrtica desen- 
volvem, uma vez que serve de foro de de
bate para assuntos cientlficos e de comuni- 
cagao sobre “o estado da arte” da tecnolo- 
gia, associados ao Continente Austral, bem 
como permite o conhecimento face a face e 
a troca franca de impressoes entre repre- 
sentantes de tantas nagoes que se irmanam 
na grande saga antyrtica. Em todos os tra
balhos, existe preocupagao dominante so
bre a preservagao do meio ambiente e as 
medidas para controle de poluigao.

A delegagao oficial brasileira esteve

- Simpdsio sobre Aplicagoes da Tec- 
nologia Espacial e Aerotransportada nas 
Operagoes Antyrticas, em le e 2 de setem
bro;

- Palestra sobre o Programa Intema
cional para Geosfera-Biosfera - IGBP, em 
5 de setembro;
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Cooperagao Bilateral 

Oque? For que?
A crescente complexidade do raundo 

cientffico e tecnol6gico moderno demanda 
esforQos interdisciplinares de pessoal qua- 
lificado e altamente treinado, asskn como 
recursos tdcnicos e financeiros substanciais. 
E bem sabido que esse alvo 6 severamente 
restringido pelos curtos investimentos no 
setor e pela prdpria demanda de especialis- 
tas nos vSrios setores s6cio-econ6micos, o 
que excede o potencial de uma dnica nagao. 
Daf surge a cooperagao intemacional como 
uma opgao para a solugao de alguns desses 
problemas.

Do ponto de vista dos pafses em desen- 
volvimento, hd diversas razoes persuasivas 
o suficiente para cooperagao intemacional, 
particularmente a melhoria do conheci- 
mento tdcnico-cientffico.

A cooperagao entre parceiros em nfveis 
diferentes de desenvolvimento e o envol- 
vimento de comunidades cientfficas de 
“background” histdricos e culturais dife
rentes v6m tambdm oferecer chances de 
inovagao nao convencionais e, Ss vezes, 
imprevisfveis.

Essa histdria parece ter comegado nos 
anos que se seguiram ao fim da 2- Grande 
Guerra, quando muitas nagoes, ao se tor- 
narem independentes politicamente, foram- 
se tornando cada vez mais dependentes do 
desenvolvimento tecnoldgico dos pafses in- 
dustrializados. A transferencia de “Know
how”, portanto, se tomou um importante 
tema de negociagoes internacionais entre os 
pafses industrializados e os em desenvolvi
mento.

Com a crescente experifincia nesse cam- 
po, ambos os lados se tomaram conscientes 
de que a cooperagao bilateral 6 um instru- 
mento eficiente de melhoria da infra-estru- 
tura cientffica, tdcnica e tecnoldgjca de um 
pats. Assim, “cooperagao bilateral” se tor- 
nou um termo de referencia entre dois 
pafses, com o objetivo de maior desenvol
vimento, adaptagao e transierSncia de um 
dado conhecimento.

A cooperagao, assim conhecida, inclui o 
compartilhar tanto de laboratdrio, como de 
forga de trabalho. Sao esforgos conjuntos 
no melhoramento da infra-estrutura cien
tffica de pesquisa, envolvendo o treina- 
namento de recursos humanos, assim

como a divisao dos cutos dos projetos con- 
juntos.

Todavia, a cooperagao bilateral s6 serd 
bem sucedida se os interesses dos parceiros 
coincidirem. O interesse comum criard a 
base necessdria de confianga mfitua e par- 
ceria de longo prazo, inispensdveis em 
qualquer empreendimento de pesquisa.

A cooperagao bilateral 6 embutida na 
polftica nacional de “Pesquisa & Desenvol
vimento - P & D”, que possibilita a am- 
pliagao do conhecimento cientffico exis- 
tente numa determinada drea, o desenvol
vimento de solugoes tecnoldgicas sob con- 
digoes reais de aplicagao, a salvaguarda dos 
recursos naturais pela descoberta de novos 
recursos e novos meios de utilizd-los.

conjunta das coordenagoes alema e brasi- 
leira, foram selecionados os projetos para 
execugao em 1985.

De Id para cd, as relagoes entre as duas 
coordenagoes se fortaleceram, abrindo mais 
um campo de cooperagao: a pesquisa an- 
tdrtica.

Nestes tiltimos doze meses, nove proje
tos estiveram em atividade ou em estado 
avangado de planejamento envolvendo 20 
instituigoes brasileiras e alemas.

Os projetos e instituigoes atualmente 
cobertos pelo acordo sao os seguintes:

• “Sedimentation and Facies Develop
ment in Macrotidal Mangrove Systems”

(Universidade Federal do Ceard/Sen- 
ckengerb Institut Wilhelmshaven)

• “Marine Geophysics”
(Universidade Federal do Pard/Bun-

desanstalf fur Geowissenschaften und 
Rohstoffe)

• “Development of Techniques for the 
Laboratory Cultivation of Meoplanktonic 
Organisms”

Cooperagao Bilateral em Ciencias 
Marinhas e Pesquisa Antdrtica

Em princfpios de 1984, em Sessao Ordi- 
ndria da Comissao Interministerial para os 
Recursos do Mar, foi sugerida a possibili- 
dade de abrir o Plano Setorial para os Re
cursos do Mar — PSRM d cooperagao in
ternational, de modo que os empreendi- 
mentos conjuntos do Brasil com outros 
pafses, no campo das CiSncias Marinhas, se 
conectassem ao PSRM. Evitar-se-id, assim, 
dispersao de esforgos e recursos, visto que 
o PSRM corresponde aos campos prioritd- 
rios de pesquica cientffica marinha no Bra-

(Universidade Federal do Para- 
nd/Biologische Anstalt Helgoland)

• “Biological Aspectos of the Brazilian 
Species of Laminaria”

(Universidade de Sao Paulo/Biologis- 
che Anstalt Helgoland)

• “Rational Utilization of Marine Tro
pical Ecosystems: state of Sao Paulo”

(Universidade de Sao Paulo/Institut 
fur Meereskunde Hamburg + Institut fur 
Meereskunde Kiel)

• “Eutrophication in Tropical/Subtro
pical Laggons”

(Universidade Federal Fluminen-
se/Institut fur Meereskunde Kiel)

• “Mangrove Biogeochemistry”
(Universidade Federal Fluminen-

se/ Geologish-Palaontologisches 
Universitat Hamburg)

• “Antarctic Research on Krill, Fish 
and Penguins”

(Universidade de Sao Paulo/Institut 
fur Meereskunde Kiel)

• “Antarctic Near-Shore Benthos”
(Universidade de Sao Paulo/Univer-

sitat Oldenburg + Alfred-Wegener-Insti- 
tut Bremerhaven)

sil.
Para viabilizar tal proposta, foi necess3- 

rio a elaboragao de um Adendo ao Conve- 
nio Especial, entao existente, entre a Dire- 
toria de Hidrografia e Navegagao e o Ins
titut fur Meereskunde Kiel.

O referido Adendo veio explicitar que a 
CIRM passaria a ser o drgao executor, pelo 
lado brasileiro, do Convenio Especial no 
campo de CiSntias Marinhas, cabendo ao 
Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Cientffico e Tecnoldgico - CNPq a atribui- 
gao de assistir a CIRM na execugao do 
Convenio Especial e do Adendo.

Com a sugestao aprovada pela CIRM, 
coube a sua Secretaria (SECIRM) a tarefa 
de elaborar a proposta de programagao a 
ser executada no ano seguinte. Em reuniao

Institut
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Normas de Conduta para Cientistas ra 

Meio Ambiente e aGarantia da Continud;
rifidicas das Partes, em que seus Represen- 
tantes trocam informa$oes, fazem consultas 
radtuas e elaboram recomendagocs a seus 
Governos com medidas para fortalecer o 
Tratado.
16. Desde a primeira dessas reunifies, hoje 
chamadas Consultivas, realizada em 1961, 

medidas foram discutidas e adotadas.

a continuidade das atividades cientfficas 
sobre bases nao adulteradas.
8. Algumas nogfies principais orientaram 
esse movimento.
9. Em primeiro lugar, a de que 6 melhor 
prevenir do que remediar. Deve-se fazer 
todo o possfvei para evitar que acontega na 
Antdrtica o que aconteceu e vem aconte- 
cendo em outras partes do planeta em ma- 
tfiria de pro teg ao ao meio-ambiente.
10. Em segundo lugar, a de que 6 inevitti- 
vel na Antdrtida, se nao se tomam as ne- 
cessdrias precaugfies, acirrada competigao 
entre homem e a fauna e flora nativas. Esta 
competigao 6 infqiia, uma vez que o homem 
dispfie de recursos cada vez mais eficientes. 
Os que estiveram na Antdrtida sabem bem 
que, nao obstante os muitos cuidados, cor- 
re-se constantemente o risco de causar, ali, 
sdrios impactos negatives sobre o meio.
11. Contra esse pano de fundo, 6 impor- 
tante lembrar algumas caracteristicas btlsi- 
cas do ordenamento que regula as ativida
des humanas na Antdrtida no que tange 
protegao do meio ambiente e & garantia da 
continuidade das pesquisas cientfficas des- 
dobradas no continente.

Secretdrio Alcides G. R. Prates
Divisao do Mar, da Antdrtida, e do Espago
(DMAE)/
Ministdrio das Relagoes Exteriores

Texto de palestra proferida no 1 Semindrio 
sobre Ciencias Atmosfdricas e Espaciais do 
Programa Antdrtico Brasileiro, no perfodo 
de 27 a 29 de abril de 1988, no Institute de 
Pesquisas Espaciais (INPE), Sdo Josd dos 
Campos, (SP). O texto constard dos Anais 
do Semindrio. P- aqui publicado em enten- 
dimento com o Coordenador Geral do Se
mindrio, Doutor Enio Bueno Pereira.

novas
Posteriormente, a cada uma das quatorze 
reunifies atfi hoje realizadas, os temas de 
meio ambiente e suas relagfies com a pes- 
quisa cientffica foram revistas. Novas re- 
comendagfies e diretrizes foram aprovadas. 
17. Novos atos intemacionais surgiram 

a mesma finalidade em decorrencia dascom
consultas, dando lugar ao que se conven- 
cionou chamar de Sistema do Tratado da 
Antdrtida. Sao eles:

- A Convengao para a Conservagao das 
Focas Antdrticas, assinada em 1972;

- A Convengao para Conservagao dos 
Recursos Vivos Marinhos Antdrticos, assi
nada em 1980.
18. Estavam tambfim em curso em maio de 
1988 as negociagfies para o estabelecimento 
de convengao, no Smbito do Sistema, sobre 
o regime para a exploragao dos minerals 
antdrticos. Previa-se que, neste ano de 
1988, a convengao ficasse pronta para assi- 
natura. O que, de fato, veio a ocorrer. O 
texto em que se baseiam as negociagfies 
continha cldusulas bem definidas de prote
gao ao meio ambiente anatdrtico e de pro- 
mogao de pesquisa cientffica no continente.
19. Esses atos, embora superiores, na hie- 
rarquia das normas internacionais, is sim
ples Recomendagfies, antes referidas, tem 
menor valor prdtico do que elas, no me
mento, para muitos dos interesses na An- 
tdrtica, em particular para nfis, brasileiros.
20. Isso porque nao houve, atd hoje, ex
ploragao de minerals na Antdrtida e nao hd 
ali, no presente, captura de focas para fins 
comerciais. Quanto aos demais recursos vi
vos, o Brasil nao os explora.
21. Por essa razao, cabe examinar mais 
atentamente, no contexto deste artigo, as 
recomendagfies principais das Partes Con
sultivas que incidem efetivamente sobre a 
atuagao dos que se dirigem d Antdrtida. A 
esta altura impfie-se notar que as Partes 
Consultivas, ao tomarem decisao sobre os 
assuntos em exame, valem-se sistematica- 
mente dos estudos e pareceres do Comite 
Cientffico de Pesquisas Antdrticas (Scien
tific Committe on Antarctic Research -

A superffeie da Antdrtida corresponde a 
10% das terras emersas do planeta. Sao 14 
milhfies de km2, drea maior do que as do 
Brasil, Argentina, Uruguai, Chile, Paraguai 
e Bolivia juntas, maior do que a da Europa.
2. A presenga humana no continente 6, ao 
contrdrio, escassa. Corresponde, no verao, 
a poucos milhares de pessoas e, no inverno, 
a algumas centenas.
3. Quern compara esses dados de superffeie 
e populagao pode, d primeira vista, pensar 
que qualquer preocupagao em relagao ao 
meio ambiente antdrtico seja exagerada. A 
consideragao de que o continente estd cer- 
cado por ainda muito mais vasta extensao 
marinha, onde o trdfego humane € insigni- 
ficante, acentua o contraste.
4. Mas hd outro dado relevante, em sentido 
contrdrio, a ser considerado. Embora o 
continente seja enorme, as dreas aptas a 
abrigarem a presenga da vida nas terras 
antdrticas sao exfguas, pequenos pontos na 
costa, mormente nas partes mais projetadas 
para o norte. Ao todo, a vida no continente 
antdrtico estd confinada em menos de 1% 
do territfirio.
5. A fauna continental, constrastando com 
a fauna marinha, que 6 abundante (embora, 
esta tambdm, nao livre de ameagas), 6 redu- 
zida e pouco variada: pdssaros e focas. A 
flora, extremamente pobre, 6 constitufda de 
musgos, Ifquens, algas e, ao que consta, 
uma dnica gramfnea. As condigfies de calor, 
luz, solo, etc. mostram-se, ali, pouco propf- 
cias ao crescimento e d recuperagao.
6. Os pafses interessados na Antdrtica, en
tre eles os que participaram da negociagao 
do Tratado da Antdrtida, no final da ddcada 
de cinqiienta, perceberam que a intensifica- 
gao das atividades antdrticas, apfis o Ano 
Geoffsico Intemacional (1957/1958), im- 
punha levar-se em conta a fragihdade do 
meio-ambiente no continente. Tinham em 
mente nao apenas consideragfies conserva- 
cionistas, que sfi posteriormente assumiram 
vulto maior, mas tambdm a consciencia de 
que o especial interesse cientffico da An
tdrtida deriva, em grande parte, de seu am
biente ainda pouco contaminado.
7. Desenvolveu-se, assim, desde a celebra- 
gao do Tratado, movimento cada vez mais 
determinado, nao apenas para proteger o 
meio-ambiente, mas tambdm para garantir

A Antdrtica 6 o T9 continente do planeta 
e o unico que nao tem o homem como ha- 
bitante native.

12. O prfiprio Tratado da Antdrtida con- 
tdm cldusulas importantes. Aldm de impli- 
citamente prever que a preservagao e con
servagao sao objeto das consultas perifidi- 
cas das Partes, profbe explosfies nucleares 
no continente e o depfisito, ali, de residues 
radioativos. Esta cldusula 6 particularmente 
significativa por ter sido aprovada na ddca
da de cinqiienta, antes, portanto, da mobili- 
zagao mundial de protegao ao meio-am
biente, e por ter contado com a adesao das 
duas superpotencias, num memento em que 
a confrontagao ideolfigica global prosseguia 
no meio de graves tensfies.
13. O Tratado tem como uma de suas co- 
lunas mestras a liberdade da pesquisa cien
tffica na Antdrtida, juntamente com a pro- 
mogao da cooperagao intemacional para tal 
finalidade.
14. O Tratado contdm, ademais, cldusula 
relevante de natureza, por assim dizer, pro- 
cessuaL Assegura o direito de inspegao, por 
forga do qual os pafses podem designar 
observadores que terao livre acesso a todas 
as dreas antdrticas. Eventuais infragfies sao, 
em conseqiiencia, constantamente sujeitas a 
verificagao. O Tratado preve, da mesma 
forma, interedmbio de informagfies sobre 
os programas planejados e em fase de im- 
plementagao.
15. Mas as Partes do Tratado logo perce
beram que seria necessdrio continuar am- 
pliando e, sobretudo, atualizando as normas 
reguladoras. O Tratado preve reunifies pe-

SCAR).
22. Analisar em pormenor todos os muitos 
textos relevantes em vigor sobre o assunto, 
produzidos pelas Partes Consultivas, nao 6 
tarefa corriqueira. Afinal, das 164 Reco
mendagfies adotadas nas quatorze primeiras 
Reunifies Consultivas, cerca de 90, isto 6, 
mais da metade, tratam de protegao ao 
meio ambiente e suas relagfies com as ati
vidades humanas, cientfficas ou nao, na 
Antdrtida.
23. Cabe, assim, em primeiro lugar, dar 
notfeia da existfincia dos textos particular-
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i Antartica Destinadas a Protegao do 

jade de Projetos Cientificos Antarticos
27. Alguns dos conceitos inclufdos nestes e 
noutros atos produzidos pelas Partes Con- 
sultivas merecem atengao particular. Dese- 
jaria destacar quatro deles, tres dos quais 
substantivos e um processual. Os primeiros 
sao os de:

- “Area Especialmente Protegida” (“S- 
pecialy Protected Area-SPA”);

- “Sftio de Interesse Cientffico Espe
cial” (Site of Special Scientific Interest - 
SSSI”); e

- “Avaliagao de Impacto Ambiental”
O conceito adjetivo 6 o de:
- intercainbio Anual de Informaqoes

28. As Sreas especialmente protegidas 
(“SPAs”, como sao referidas na prtitica, 
com base no nome em ingles) foram cria- 
das, como conceito, nos primeiros anos da 
vigencia do Tratado. Sao aquelas Areas que, 
pelo sens sistemas ecoldgicos diferenciados, 
insubstitufveis, merecem protegao especial 
contra a interferencia externa. Nao 6 nelas 
permitido o acesso de qualquer pessoa, ex- 
ceto mediante autorizagao especffica, con- 
cedida por autoridade para tanto especial
mente credenciada pelas Partes. A permis- 
sao s6 pode ser concedida segundo os pa- 
rametros estabelecidos nas “Medidas Con- 
cordadas”, antes referidas. Deve, por 
exemplo, limitar-se Aquelas atividades 
cientfficas que nao poderiam ser efetuadas 
alhures. Nao serS concedida se a atividade 
cientffica puder implicar danos ao sistema 
ecoldgico da Area. Em nenhum caso, mes- 
mo em caso de autorizagao de licenga, 6 
permitido o acesso de velculos. Sao 21 as 
SPAs atd agora aprovadas.
29. Os “sltios de interesse cientffico espe
cial” (SSSIs, com base na terminologia 
em ingles), foram imaginados no infcio da 
d Acad a de setenta como conceito comple- 
mentar ao de “Area especialmente protegi
da”, que jA havia demonstrado suas possi- 
bilidades como elemento orientador das 
atividades antArticas. Diferentemente das 
SPAS, os SSSIs visam A protegao das pes- 
quisas cientfficas em desdobramento em 
determinado lugar circunscrito e nao, pre- 
cipuamente, A protegao do meio ambiente. 
Impoem a terceiros obrigagoes de nao in- 
terferirem nas condigoes existentes, de mo- 
do a prevenir que as pesquisas, sobretudo 
as de longo prazo e as particularmente sen- 
sfveis A interferencia externa, sejam com- 
prometidas ou mesmo invalidadas. Tern vi
gencia por prazos determinados. Sao 28 os 
sftios aprovados.
30. O conceito de “avaliagao de impacto 
ambiental” vem sendo discutido hA algum 
tempo pelas Partes do Tratado. Na XIV 
e ultima Reuniao Consultiva, em outubro 
de 1987, foi possfvel aprovar importante 
Recomendagao sobre o assunto. Preve, es- 
ta, que na definigao de programas cientffi- 
cos antArticos, as organizagoes nacionais 
responsAveis avaliem seu possfvel impacto 
segundo um conjunto de diretrizes inclufdas 
na Recomendagao. Sao previstas duas fases 
de avaliagao. Na primeira, far-se-A uma

mente relevantes e, em segundo lugar, fo- 
calizar os conceitos mais importantes con- 
tidos nestes e noutros textos em vigor no 
ambito do Tratado da AntArtida.
24. Os textos que merecem exame mais 
atento sao:

“avaliagao ambiental inicial” de cada pro- 
jeto. Caso seja detectado risco de que de- 
terminada atividade cause impacto nao negli- 
genciAvel, passar-se-S A “avaliagao 
biental abrangente”, isto 6, pormenorizada. 
As entidades e pessoas intercssadas na 
preservagao do meio ambiente antArtico 
demonstram depositar muita esperanga 
neste conceito como instrumento de con- 
servagao.
31. Por fim, o conceito bAsico referido, de 
natureza processual, o de “intercambio 
anual de informagoes”. O Tratado preve 
que as Partes troquem informagoes sobre 
seus respectivos programas cientfficos, ex- 
pedigoes e estagoes antArticas. Esta troca 
de informagoes prosperou, como instru
mento do Sistema, e 6 regularmente obser- 
vada. O documento tem formate definido e 
deve chegar ao conhecimento das demais 
Partes atA o dia 30 de novembro de cada 
ano.

am-

A fauna continental contrasta com a 
fauna marinha que 6 abundante.

A flora, extremamente pobre, 6 consti- 
tufda de musgos, Ifquens, algas e uma uni- 
ca gramtnea. As condigdes ciimiticas ndo 
favorecem o crescimento e a recuperagao.

- “Medidas Concordadas para a Con- 
servagao da Fauna e Flora AntArticas (“A- 
greed Measures for the Conservation of 
Antarctic Fauna and Flora”) (Recomenda
gao III - VIII);

- “Declaragao de PrAticas Aceitas e 
Disposigoes Relevantes do Tratado da An- 
tArtica” (“Statement of Accepted Practices 
and the Relevant Provisions of the Antarc
tic Treaty”) (Recomendagao VIII-9, Ane- 
xo A), inclusive “Diretrizes para Visitantes 
da AntArtida” (“Guidance for Visitors to 
the Antarctic”) (Recomendagao VIII-9, 
Anexo A, Apendice); e

- “CAdigo de Conduta para Expedigoes 
e Atividades em Estagoes AntArticas (“Co
de of Conduct for Antarctic Expeditions 
and Station Activities”) (Recomendagao 
VIII-11, Anexo).
25. As “Medidas Concordadas para a 
Conservagao da Fauna e Flora AntArticas” 
foram adotadas na terceira Reuniao Con
sultiva, nos primeiros anos de vigencia do 
^Tratado, em 1964. Desde entao, tem cons- 
titufdo referencial indispensAvel para os 
pafses interessados no continente e para to- 
dos os seus visitantes, no que toca A prote
gao do meio ambiente, em particular A 
conservagao dos recursos vivos. O docu
mento definiu parametros, estabeleceu me- 
canismos e introduziu o importante con
ceito de Area especialmente protegida. O 
conhecimento de seu teor 6 de rigor para 
todo o cientista atuante na AntArtida.
26. O documento “Declaragao de PrAticas 
Accitas c Disposigoes Relevantes do Trata
do da AntArtida”, juntamente com as “Di
retrizes para Visitantes da AntArtida”, 
apendice do anterior, e o “C6digo de Con
duta para Expedigoes e Atividades em Es
tagoes AntArticas” visam A protegao do 
meio ambiente de modo geral. Os dois 
primeiros sao amplos. Tratam do impacto 
humano sobre a AntArtica. O ultimo, con- 
forme o tftulo indica, focaliza-se nos as- 
pectos de administragao das instalagoes e 
meios. Todos eles constituem, no entanto, 
leitura indispensAvel para o cientista, so
bretudo o que depende, para suas pesquisas 
antArticas, da utilizagao de aparelhos de 
certa sofisticagao.

A assinatura do Tratado da Ant&rtica, em 
1959, deve-se & preocupagSo da comu- 
nidade cientffica em proteger o meio am
biente e garantir a continuidade das pes
quisas desenvolvidas no continente antir-
tico.

32. fi em fungao deste conceito de troca de 
informagoes que se impoe mengao ao papel 
do PRO ANT AR, o Programa AntArtico 
Brasileiro, no ambito deste tema. O 
PROANTAR A elaborado pela CIRM 
(Comissao Interministerial para os Recur
sos do Mar) e aprovado pela CONANTAR 
(Comissao Nacional para Assuntos AntAr- 
ticos). Segue ele, inclusive para melhor 
atender nossos compromissos internacio- 
nais no ambito do Tratado, um planeja- 
mento tinico e centralizado, apesar de con- 
correrem para sua elaboragao e implemen- 
tagao universidades, outras entidades ofi- 
ciais e nao-oficiais, cientistas e outros in
teressados. O PROANTAR A Anico e A ofi- 
cial, e todas as atividades brasileiras na 
AntArtida sao necessariamente nele incluf
das. Mesmo eventuais atividades de inicia- 
tiva particular precisam constar do Inter
cambio Anual de Informagoes.
33. Essa centralizagao permite que se de- 
tecte, ainda na fase de planejamento, im
pacto potencial sobre o meio ambiente e 
sobre as atividades cientfficas jA em anda- 
mento, possibilitando as necessArias adap- 
tagoes.
34. Conforme se vA, as atividades antArti
cas sao reguladas por um corpo coerente de 
normas de conduta que precisam ser divul- 
gadas, compreendidas e seguidas, a fim de 
que se possa assegurar para a AntArtida 
a subsistencia daquele padrao de compor- 
tamento que tem sido 1A aplicado e que po
de servir de modelo para o futuro das ativi
dades cientfficas e conservacionistas em to- 
do o planeta.
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Fauna Acompanhante: um Presente do Mar
Desde dezembro passado, uma equipe 

multidisciplinar integrada por t&nicos da 
Superintendencia do Desenvolvimento da 
Pesca - SUDEPE, Universidade Federal do 
ParS - UFPA e Institute de Desenvolvi
mento Econfimico e Social do ParS - 
IDESP, contando com o apoio financeiro 
da Comissao Interministerial para os Re- 
cursos do Mar - CIRM, atravSs do II Plano 
Setorial para os Recursos do Mar - II PS- 
RM, e da Superintendfincia do Desenvol
vimento da Amazonia - SUDAM, vem 
desenvolvendo estudos visando aidentificar 
altemativas que possibilitem t&nica, eco
nomica e socialmente um melhor aprovei- 
tamento da Fauna Acompanhante da Pesca 
do Camarao na Costa Norte do Brasil. Es
ses estudos objetivam apontar diretrizes 
que norteiem uma poUtica a ser implantada, 
a nlvel regional, com vistas a minimizar os 
desperdfeios desse presente do mar e, 
conseqiientemente, aumentar a oferta e 
consume de pescado, resguardando, & pesca 
artesanal, sua participagao tradicional no 
mercado.

No campo executive, as metas/ativida- 
des programadas visam a responder tres 
questoes bSsicas indispensdveis & consecu- 
gao do objetivo da pesquisa, quais sejam:

- Qual a composigao, estrutura e volu
me dessa fauna acompanhante?

- Como transportar esse pescado para a 
terra? e

- O que fazer desse pescado?
Dentro desse contexto e visando a res- 

postas tdcnicas its questoes formuladas, 
equipes de pesquisadores vem embarcando, 
periddica e sistematicamene, em barcos da 
frota que operam nas Costas do Amapd, 
Foz do Amazonas e Tut6ia-MA. Isto per- 
mitird que se levantem informagoes im- 
portantes e indispensdveis i resposta da 
primeira pergunta. Quanto it segunda, um 
levantamento minuncioso sobre a capacida- 
de de estocagem e frio das embarcagoes 
que compoem a frota camaroneira foi reali- 
zado, objetivando a verificagao da possibili- 
dade ou nao dos prdprios barcos acondicio- 
narem e transportarem essa fauna para a 
terra. Como outra alternativa de transporte 
do pescado, testes com um “Barco Coletor” 
estao sendo realizados junto it frota para, 
ao final, conhecer-se sobre a viabilidade 
tdcnico-econdmica de seu uso. Dado a di- 
versidade de esp&ies que ocorrem nos ar- 
rastos do camarao, testes de vida (5til, ca- 
racterizagao tecnoldgica e elaboragao de 
novos produtos estao sendo realizados com 
vistas a se responder a terceira questao 
formulada.

Finalmente, na drea s6cio-econ6mica 
procura-se conhecer, mais concretamente, 
entre outras coisas, a intrincada cadeia de 
comercializagao do pescado oriundo da 
pesca artesanal, que abastece o mercado lo
cal (Bel€m-PA), bem como do que poderi 
vir a ser gerado de receita com o aprovei- 
tamento da fauna acompanhante e os be- 
neffeios decorrentes, tanto para a tripula- 
gao das embarcagoes, quanto para o em- 
presariado.

Hiram Lopes Pereira 
Pesquisador da SUDEPE/PDP

Produto de um arrasto-camarao mais fauna acompanhante

Camaroneiro tfpico de pesca de camarao da Costa Norte

Cogerco - Grupo de Coordenagao do 

Gerenciamento Costeiro
Atravds do Decreto n9 96.660, de 

06/09/88, o Presidente da Repfiblica dispoe 
sobre o Grupo de Coordenagao incumbido 
de elaborar e atualizar o Plano Nacional de 
Gerenciamento Costeiro (PNGC) e as 
normas para sua implementagao, tendo em 
vista a determinagao contida no “caput” do 
artigo 49 da Lei n5 7.661, de 16/05/88, que

instituiu o PNGC. O COGERCO, dirigido 
pelo Secretdrio da CIRM, 6 constitufdo de
representantes, aldm da SECIRM e da SE- 
PLAN-PR, dos seguintes Ministdrios: Ma-
rinha, Fazenda, Agricultura, Indfistria e 
Comdrcio, Interior, Cultura e Habitagao e 
Bem-Estar Social.
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Noticias da SECIRM
ATIYIDADES DA SECIRMCONVENIO GARANTE 

OPERACAO DO NOc 
“Almirante Alvaro Alberto”

A Secretaria da CIRM participou, no 
trimestre julho a setembro, dos seguintes 
eventos principals:

06/07 - Reuniao Tdcnica sobre Cama- 
da de Oz6nio no Congresso NacionaL

07/07 - Reuniao do CNPA no CNPq, 
Brasilia.

13/07 - 6- Reuniao da Subcomissao 
para o LEPLAC.

12 a 22/07 - Simpdsio sobre Oceano- 
grafia em Buenos Aires, Argentina.

22/07 - Palestra para o C-PEM na Es- 
cola de Guerra Naval.

27/07 - Reuniao do COGERCO.
02/08 - Reuniao com a SEMA sobre fi- 

nanciamento do Programa de Gerencia- 
mento Costeiro pelo Banco Mundial.

03/08 - 1- Reuniao do Grupo de Coor- 
denagao WOCE Brasil.

09/08 - 92- Reuniao Ordindria da 
CIRM.

15 a 31/08 - 6s Reuniao Reconvocada 
da Comissao Preparat6ria da ONU - New 
York - N.Y.

16/08 - Reuniao da COFAMAR, Rio 
de Janeiro.

17/08 - Palestra na FEM AR, Rio de Ja-

No dia 05 de setembro de 1988, foi as- 
sinado novo Convenio entre CIRM/PE- 
TROBRAS/DHN, visando ao emprego do 
NOc “Almirante Alvaro Alberto” na pla- 
taforma continental. Por ser mais abran- 
gente o citado Convenio, pois envolve 
aspectos de operagao e manutengao do na- 
vio, houve necessidade de cancelar-se o 
Convenio anteriormente celebrado, que in- 
clula somente a operagao do navio.

NOc “Almirante Alvaro Alberto”

LEVANTAMENTO DA 
PLATAFORMA CONTINENTAL

BRASILEIRA

O NOc “ALMIRANTE CAMARA”, da 
Diretoria de Hidrografia e Navegagao, sus- 
pendeu do Rio de Janeiro no dia 14 de ou- 
tubro, com destine a Fortaleza. A partir do 
dia 24 de outubro, o navio serd empregado 
no levantamento da plataforma continental 
brasileira, estando prevista a realizagao de 
cerca de 7000 km de perfis slsmicos, de 
gravimetria e de magnetometria, com o 
prop6sito de obter dados tendentes a ense- 
jar a delimitagao da nossa margem conti
nental, de acordo com os parametros esta- 
belecidos no Art. 76 da Convengao das Na- 
goes Unidades sobre o Direito do mar.

CMG LUIZ CARLOS ASSUME 
COORDENADORIA CIENTfFICA

A partir de l9 de agosto passado, o Ca- 
pitao-de-Mar-e-Guerra LUIZ CARLOS 
FERREIRA DA SILVA assumiu as fun- 
goes de Coordenador-Cientlfico, receben- 
do-as do Capitao-de-Mar-e-Guerra LU- 
CIMAR LUCIANO DE OLIVEIRA.

neiro.
23 a 25/08 - 69 Vdo de Apoio Ant/irtico
29/08 a 04/09 - Inlcio do Treinamento 

prd-antdrtico (treinamento Msico)
01 e 02/09 - Reuniao do Comite As

sessor de Oceanografia, CNPq, Brasilia.
01 a 13/09 - XX Reuniao do SCAR - 

Hobart - Australia.
04 a 06/09 - As 

CIRM/PETROBRAS/DHN econtratocom 
a firma Western Geoflsica.

05/09 - Palestra sobre o II PSRM - 
FEMAR, Rio de Janeiro.

05 e 06/09 - Reunioes sobre a configu- 
ragao do sistema cientffico do Navio Polar 
Brasileiro, na Diretoria de Engenharia Na
val - Rio de Janeiro.

12/09 - Palestra sobre Os novos Pro- 
gramas Internacionais na FEMAR, Rio de 
Janeiro.

19 e 20/09 - Reuniao da COPLAN, Rio 
de Janeiro.

19 a 22/09 - Semindrio de Gerencia- 
mento Costeiro - IOUSP - Sao Paulo.

O BRASIL NA ANTARTICA

O Instituto Oceanogrdfico da Universi- 
dade de Sao Paulo (IOUSP) realizard, no 
periodo de 11 a 14 de outubro, o Semindrio 
“O Brasil na Antdrtica”.

Durante tres dias de apresentagao de 
trabalhos, por renomados especialistas bra- 
sileiros, serao discutidos assuntos ligados d 
pesquisa na Antdrtica, fomentadas pelo 
Programa Antdrtico Brasileiro (PROAN- 
TAR), bem como assuntos ligados ao ecos- 
sistema, d meteorologia, d navegagao, ao 
regime jurldico, ds potencialidades minerais 
e d poluigao antdrtica.

Maiores informagoes pelos telefones 
259-8253 ou 210-2122, ramal 531.

ssinatura do ConvSnio

PSRM TEM NOVO 
SUBSECRET ARIO

Assumiu, a partir de 19 de agosto pas
sado, as fungoes de Subsecretdrio para o 
Plano Setorial para os Recursos do Mar 
(PSRM), o Capitao-de-Mar-e-Guerra 
LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA, 
recebendo-as do Engenheiro Nuclear 
CLERfeNIO ROSAS AZEVEDO.

EXPEDIENTSD DESEJO RECEBER GRATUITAMENTE O INFORMATIVO DA CIRM 
□ SOLICITO MUDAR MEU ENDEREQO PARA: Informative Cl RM

Publicapao trimestral da Comissao 
Interministerial para os Recursos do 
Mar (CIRM)

Correspondencia
NOME:
CARGO OU FUNQAO:
INSTITUIQAO:
ENDEREQO:
CIDADE:
ENVIE PARA:

Secretaria da Cl RM
Ministdrio da Marinha - Esplanada 
dos Ministerios — 70055 — Brasflia-DF.CEPUF

»'*«» Centro Educadonal
*:> OBJETTVOSecretaria da CIRM, Ministerio da Marinha 70.055 Brasflia-DF
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CIRM Aprova Subprojetos do PSRM para 1988
- Estudo dos Bacteriobentos na Area 

Costeira da Regiao de Ubatuba-SP (UF- 
PR/CBM) Cz$ 17.926.643,00

- MUGILIDAE: Aspectos Bioecol6gi- 
cos e da sua Pesca Artesanal em SC 
(UFSC/NEMAR) - continuidade - Cz$ 
15.220.134,00

Nas 92s e 93s Sessoes, realizadas, res- 
pectivamente, nos dias 9 de agosto e 22 de 
setembro passados, o Plendrio da CIRM 
aprovou os seguintes auxflios e subprojetos 
do PSRM para 1988:

- Auxflio para participar do Curso 
Dr-' EDNA GRANliLI, ao Laboratdrio de 
Fitoplancton (FURG) Cz$ 170.215,00

- Coordenagao e Implementagao do 
PGGM Cz$ 4.161.422,00

- Auxflio para participar do Curso 
“Postgraduate Summer School ou Micro- 
wave Remote Sensing for Oceanographic 
and Marine Weather-Forecast Models” 
(INPE) Cz$ 1.145.800,00

- Evolugao Paleogeogrdfica da Provfn- 
cia Costeira do RS (CECO) - Suplementa- 
gao - Cz$ 2.390.613,00

- NOc “Atlantico Sul” - Reparos de 
Emergencia (FURG) Cz$ 2.602.996,00

- Recursos para realizagao de teste ini- 
cial de equipamentos do Banco de Equipa- 
mentos Geoffsicos (UFF) Cz$ 715.780,00

- Sedimentos Superficiais da Platafor- 
ma Continental Brasileira (CECO) - conti
nuidade - Cz4 3.172.323,00

- Manutengao Operativa do NOc 
“Atl&ntico Sul” (FURG) Cz$ 36.163.349,00

- Registrador para o Bqpco de Equi
pamentos Geoffsicos (UFF) US$ 23.460,00

- Auxflio para publicagao dos Anais do 
Ecossistemas CosteirosSimp6sio 

(FURG) Cz$ 1.032.205,00
- Utilizagao Racional dos Ecossistemas 

Costeiros da Regiao Tropical Brasileira: 
Estado de Sao Paulo (IO/USP) - continui
dade-Cz$ 123.180.293,00

Mais Quatro Estados no Programa de 

Gerenciamento Costeira da CIRM
metros Oceanogrdficos. Uma vez expresses 
cartograficamente, na escala de 1: 100.000, 
todos esses aspectos comporao um Macro- 
zoneamento Preliminar, destinado a servir 
de base para uma futura Carta de Uso 
Projetado, em que, como referenda! de 
apoio, dever£ estruturar-se o definitivo 
Macrozoneamento da Zona Costeira, per- 
mitindo, jd numa segunda fase do Geren
ciamento Costeiro, o zoneamento planejado 
de dreas litoraneas com um conseqiiente 
monitoramento das atividades desenvolvi- 
das nessas mesmas dreas. A 16m dos seis (6) 
Estados abrangidos e mais os quatro (4) 
elencados no tftulo da presente matdria, o 
Programa de Gerenciamento Costeiro da 
CIRM deverd abranger, oportunamente, 
todas as demais unidades litordneas da Fe- 
deragao, com o prop6sito de prepard-las, 
sob a coordenagao da CIRM, para o que 
preconiza a Lei n-’ 7.661, de 16 de maio de 
1988, com vistas a integrar o futuro Plano 
Nacional de Gerenciamento Costeiro 
(PNGC), que terd como objetivos espeeffi- 
cos a orientagao para a utilizagao racional 
dos recursos naturals da Zona Costeira, de 
forma a contribuir para elevar a qualidade 
de vida de sua populagao, e a protegao do 
seu patrimfinio natural, histdrico, dtnico e 
cultural.

Os Estados do Ceard, Parafba, Espfrito 
Santo e Parand, atravds de suas Secretarias 
de Governo responsdveis pelo Meio Am- 
biente, preparam-se para integrar o Pro
grama de Gerenciamento Costeiro da 
CIRM. Em visitas realizadas ds capitals dos 
referidos Estados, o Subsecretdrio para o 
Gerenciamento Costeiro, Capitao-de-Fra- 
gata (AA) ENIO REINALDO FRIS- 
CHEISEN, ultimou, com as respectivas 
autoridades estaduais, os entendimentos 
necessdrios para a implantagao do Geren
ciamento Costeiro a nfvel daqueles Estados.

No Ceard, o Projeto de Gerenciamento 
Costeiro serd levado a efeito pela Supe
rin tendencia do Meio Ambiente do Ceard 
(SEMACE), tendo como Coordenadora do 
Projeto a Ge6grafa CLEONICE DE AL
MEIDA PINTO e, na qualidade de Coor- 
denador-Adjunto, o Engenheiro de Pesca 
PAULO DE TARSO DE CASTRO MI
RANDA.

Pela Parafba, responderd o seu Institute 
de Desenvolvimento Municipal e Estadual 
(IDEME), com o Ge61ogo ABELCI DA
NIEL DE ASSIS como Coordenador do 
Projeto de Gerenciamento Costeiro da Pa
rafba, tendo a Qufmica ADALGIZA ZA- 
NON PEREIRA como a sua Coordena
dora-Adjunto.

A Secretaria de Estado do Desenvolvi
mento Urbano do Parand (SEDU) designou 
o Engenheiro ADOLFO ROCHA DA 
CRUZ e o Gedlogo JO AO BATISTA 
PONTES, respectivamente, como Coorde
nador e Coordenador-Adjunto do Geren
ciamento Costeiro naquele Estado.

No Espfrito Santo, a Secretaria de Esta
do para Assuntos de Meio Ambiente 
(SEAMA) desenvolve as providencias fi
nals para a apresentagao do seu Projeto de 
Gerenciamento Costeiro d CIRM.

O Programa de Gerenciamento Costeiro 
da CIRM vem sendo operacionalizado, 
desde 1987, nos Estados do Rio Grande do 
Norte, Bahia, Rio de Janeiro, Sao Paulo, 
Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Nesses Estados, os trabalhos de Geren
ciamento Costeiro preveem, em uma pri- 
meira fase, a elaboragao de doze (12) Ma- 
pas Temdticos, abrangendo os seguintes as
pectos: Planialtim6trico/Batim6trico; Geo- 
morfoldgico; Geol6gico/Faciol6gico; De- 
clividade; Climatoldgico; Disponibilidade e 
Qualidade das Aguas; Uso e Cobertura dos 
Solos; Pedoldgico/Vocagoes Agrdrias; In- 
formagoes S6cio-Econ6micas; Pianos, 
Projetos e Zoneamentos Existentes; Ecos
sistemas Aqudticos e Terrestres; e Para-
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