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Nesta Edi^ao XXI SCAR
Conforme anunciado no INFOR- 

CIM V.5 n9 2, Abr/Jun, 1990, reali- 
zou-se no perfodo de 15 a 27 de julho 
prdximo passado, no Centro de Con- 
vengoes Rebougas, em Sao Paulo, a 
XXI Reuniao do Comite Cientffico de 
Pesquisas Ant&rticas (sigla em ingles 
SCAR), que abrigou, tamb6m, reuniao 
do Conselho de Gerentes de Progra- 
mas Nacionais AntSrticos (CoMNAP) 
e respectivo grupo assessor, o Comite 
Permanente de Logfstica e Operagoes 
AntSrticas (SCALOP).

A primeira semana comportou 
reunioes de dez grupos subsididrios

• XXI SCAR
• BNDO/DHN
• IBAMA no GERCO

Cerimdnia de Abertura da Reuniao de Delegados. Mesa composta pelo Dr. Guimaraes (CNPq), Dr. Goldemberg (Secretdrio da Ciencia e 
Tecnologia), Dr. Lorius (Presidente do SCAR), Dr. Yoshimine Ykeda (USP) e Alte Didgues (Secretdrio da CIRM).
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Flagrante geral das delegagdes presentes a XXISCAR.

do SCAR, bem como do CoMNAP, 
al6m do Simpdsio de Logistica Po
lar, programado e conduzido pelo 
SCALOP.

A segunda semana de trabalhos 
foi dedicada exclusivamente & reuniao 
de Delegados do SCAR, representan- 
do trinta pafses.

Por ocasiao da semana que ante- 
cedeu & abertura oficial da XXI 
SCAR, realizou-se, no Instituto de 
Geociencias da Universidade de Sao 
Paulo, a reuniao do Grupo de Espe- 
cialistas em Assuntos Ambientais e 
Conservagao (GOSEAC).

Todas as reunioes realizadas no 
cimbito da XXI SCAR estiveram vol- 
tadas para dois temas principals: a 
continuidade da pesquisa e a im- 
portancia da conscientizagao concer- 
nente h protegao ambiental na Antdrti- 
ca. O GOSEAC deu especial atengao 
ao estabelecimento dos requisites es- 
senciais & pesquisa cientffica com vis
tas & protegao do meio-ambiente.

O CoMNAP e o SCALOP enfati- 
zaram sua destinagao precfpua de 
apoio tis pesquisas cientfficas, debate- 
ram medidas operativas referentes ik 
protegao ambiental, assim como esti- 
tnularam a cooperagao logfstica entre os 
pafses que operam naquele continente.

Novas 6reas protegidas foram 
consideradas e pianos de gerencia- 
mento foram propostos, com vistas ao 
desenvolvimento das pesquisas e & 
protegao das referidas Sreas.

O GOSEAC, dentro do mesmo 
espfrito, enfatizou a importancia da 
realizagao de avaliagoes de impacto 
ambiental, antes do infeio de ativida-

des em determinada 5rea, com o 
propdsito de se minimizar o potencial 
impacto sobre o ecossistema local.

Os Grupos de Trabalho e de Es- 
pecialistas desenvolveram intensa ati- 
vidade no trato dos temas afetos ils 
suas respectivas cireas cientfficas. Me- 
recem.destaque, dada sua importancia 
global, as contribuigoes do SCAR ao 
Programa Internacional Geosfera- 
Biosfera (IGBP).

O papel da AntSrtica nesse Pro
grama vem se desenvolvendo sobre 
seis temas centrais, cujos dados cole- 
tados naquela regiao tern fundamental 
importancia. VSrios fenomenos relati
ves as mudangas globais tem efeito 
pronunciado nas regioes polares. O 
monitoramento desses fenomenos, 
como por exemplo, o da destruigao da 
camada de ozonio, foi assunto que 
mereceu grande enfase na reuniao do 
IGBP.

sou as prioridades cientfficas e reco- 
mendagoes apresentadas pelos vdrios 
Grupos de Trabalho, durante suas 
reunioes. Na ocasiao, foi enfatizada a 
posigao pela qual a ciencia antdrtica 
deva se desenvolver em favor da pro
tegao ambiental, de acordo com as de- 
liberagoes relativas a “Estrat6gia para 
o SCAR”, bem como em consonancia 
com as Recomendagoes da XV Reu
niao Consultiva do Tratado da Antdr- 
tica.

Entre os eventos administrativos 
dessa reuniao, merece especial regis- 
tro a eleigao do Dr. Richard M. Laws, 
do Reino Unido, para a Presidencia 
do SCAR, em substituigao ao Dr. 
Claude Lorius, da Franga.

Foi tamb6m ampliada, para seis 
membros, a composigao do Comite 
Executive, ensejando a eleigao, para 
os cargos de Vice-Presidentes, do Dr. 
Carlos A. Rinaldi, da Argentina e do 
Dr. C. R. Bentley dos E.U.A.

A ampliagao do Comite visou a 
aparelh5-lo para o atendimento das 
crescentes pressoes geradas pela ne- 
cessidade de intensificagao das pes
quisas e da protegao ao meio-ambiente.

A se considerar pelos comentdrios 
altamente favorSveis & organizagao 
nacional do evento, colhidos durante 
o transcurso da reuniao, avaliagoes es- 
tas posteriormente corroboradas em 
correspondencia oficial de diversos 
Delegados estrangeiros, o Comite Na
cional Organ izador e os pesquisadores 
integrantes da Delegagao Brasileira vi- 
ram recompensados seus esforgos, ante 
o reconhecido sucesso da XXI SCAR.

O estudo da “Estrutura e Evo- 
lugao da Litosfera AntSrtica”, outro 
programa internacional, vem sendo 
executado pelo SCAR, como parte de 
um projeto global sobre a litosfera. 
Tal estudo cogita da realizagao de 
uma transecta geoffsica completa da 
Antdrtica, para investigagao pormeno- 
rizada das principals caracterfsticas da 
crosta terrestre, situada abaixo da ca- 
pa de gelo.

Os pesquisadores ligados iks Cien- 
cias Atmosfericas subdividiram seu 
Grupo de Trabalho em dois, para 
abordar as “Pesquisas Solares, Terres- 
tres e Astroffsicas” e a “Ffsica e 
Qufmica da Atmosfera”.

A Reuniao de Delegados endos-
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Atua?ao do Banco Nacional de Dados Oceonograficos 

da Diretoria de Hidrografia e Navegagao do
Ministerio da Marinha

dando a estrutura logica dos arqui- 
vos. Em paralelo, diversas outras 
medidas foram implementadas, al- 
gumas das quais relacionadas abai-
xo:

1) racionalizagao administrativa, 
tecnica e funcional do BNDO, algado 
a mvel de Departamento na estrutu
ra organizacional da DHN;

2) remanejamento de recursos 
financeiros e humanos da DHN para 

o BNDO, visando a centralizagao in
terna das atividades de Informatica 

da Diretoria;
3) elaboragao de proposta de 

criagao de projeto orgamentario es- 
pecffico para o BNDO, de modo a 
assegurar a sustentagao de seu 

aperfeigoamento;
4) expansao dos recursos com- 

putacionais, destacando-se a aqui- 
sigao do MICRO-VAX 3400, com 12 
MB de memdria real, a ser, no se- 
mestre em curso, ligado em rede 

com o VAX 780, ja existente; e
5) especificagao de projeto de 

investimento relative a obtengao de 
computador de grande porte.

For outro lado, os resultados a 

alcangar, em termos concretos, drfi- 
cilmente poderao vir a ser conside- 
rados satisfatdrios, caso a comuni- 
dade cientrfica nacional nao contribua 
com o BNDO, encaminhando-lhe, 
espontanea e tempestivamente, os 
dados coletados no decorrer das di
versas pesquisas marinhas efetua-

Vista parcial do CPD da Diretoria de Hidrografia e Navegagao

cional de Dados Oceanograficos 
(BNDO) para responder convenien- 
temente as exigencias mencionadas, 
em prol do desenvolvimento nacio
nal, a Diretoria de Hidrografia e Na- 
vegagao (DHN) vem empreendendo 
esforgos no sentido de tornar-se urn 
instrumento eficaz no fornecimento 

de dados e informagoes oceanicas 

para a comunidade cientrfica.

III PLANO SETORIAL 
mm PARA OS RECURSOS DO 

MAR (III PSRM), elabora- 
do para o penodo 

1990-93, enfatiza a importancia fun
damental de se ampliar o BNDO, de 
modo a arquivar informagoes das di
versas subareas, sendo julgado prio- 
ritario seu fortalecimento, visando 
maior eficacia de suas atividades, 
tanto no recebimento como no aces- 
so aos dados indispensaveis a exe- 
cugao das pesquisas a serem reali- 
zadas.

si:

Hi

No encalgo desta meta, o BNDO 
esta reformulando todos os siste- 
mas de cadastramento, crftica e 

acesso de dados, bem como mu-A fim de preparar o Banco Na- das.

HkbE
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"Estudo geologico e geofisico 

do PROMAR/UFA e a 0
Banco Nacional de Amostras Geol<5- 
gicas (UFF), independentemente se 
obtidas no projeto da Zona Costeira 
ou da Plataforma Continental.

O projeto sob responsabilidade do 
PROMAR/UFPA € denominado “Es
tudo Geoldgico e Geoffsico da Zona 
Costeira do AmapS” e tem como obje- 
tivo principal a execugao do mapea- 
mento geoldgico de superffcie e sub- 
superffcie (50 metros de profundida- 
de) da Zona Costeira do AmapS (at6 a 
isdbata de 10 m). Aldm disso estao 
sendo investigados os processos hi- 
drodinamicos e sedimentares atuantes 
nesta zona, visando elaborar um mo- 
delo evolutive para a costa do Amapd.

Neste projeto o principal meio 
flutuante empregado nos trabalhos de 
campo 6 o Barco/Motor CURUPIRA, 
do Centro de Geociencias da UFPA, 
devidamente equipado para as ope- 
ragoes requeridas. Aldm deste, barcos 
menores de alumfnio e infldvel, com 
motores de popa, dao apoio na coleta 
de dados e amostras.

A fase de campo consta de expe- 
digoes realizadas nos perfodos de en- 
chente vazante fluvial do rio Amazo
nas, ou seja, nos meses de fevereiro e 
agosto, respectivamente.

Os trabalhos foram inicialmente, 
desenvolvidos nas dreas denominadas 
de Cunani e Maracd. O itinerdrio de 
viagem do CURUPIRA 6 sempre a 
partir de Beldm em diregao a cidade 
de Macapd. A partir deste ponto, na 
primeira etapa (julho-agosto/89), em 
diregao a cidade do Amapd e Ilha de 
Maracd, que serviram de bases opera- 
cionais dos trabalhos.

Na segunda fase (fev/mar e 
maio/jun-90), para o estudo das dreas 
Cabo Norte e Cabo Cassipord, foi uti- 
lizado o navio oceanogrdfico Colum
bus Iselin da Universidade de Miami, 
empregado para as investigagoes da 
Plataforma Continental. Os pesquisa- 
dores desembarcaram em barcos infld- 
veis, a cerca de 6 Km da costa e des- 
locaram-se atd as dreas de trabalho.

Os locals especfficos de amostra- 
gem e coleta de dados sao determina- 
do com mais detalhe durante os traba
lhos nas dreas. Em termos cientfficos 
estao sendo investigados os processos 
sedimentares e hidrodinamicos ocor- 
rentes no Canal do Igarapd do Inferno 
e Canal do Varador (Carapaporis) na 
drea da ilha de Maracd; os depdsitos 
lamosos e arenosos das cercanias da

Dr. Luis Ercflio do C. Faria Jr. 
(PROMAR/DGL/Centro de Geocien
cias)
M. Sc. Helenice Vital (PROMAR/ 
DGL/CG)
M. Sc. Odete Fdtima M. da Silveira 
(PROMAR/DGL/CG)

A partir do infeio de 1988, a co- 
ordenagao do PROMAR — Programa 
de Pesquisa e Ensino em Ciencias do 
Mar, do Departamento de Geologia, 
iniciou contatos com professores de 
universidades norte americanas obje- 
tivando a execugao de um convenio 
cooperativo intemacional em ciSncias 
marinhas envolvendo, aldm da UFPA, 
a Universidade Federal Fluminense 
(UFF), a State University of New 
York (SUNY), North Carolina State 
Univerity (NCSU) e a University of 
Washington (UW). Apds algumas reu- 
nioes envolvendo os pesquisadores 
brasileiros e norte americanos foram 
definidos os objetivos, o planejamento 
e a forma de participagao dos grupos, 
tendo sido alcangado um perfeito 
equilfbrio entre bs interesses das insti- 
tuigoes participantes da pesquisa. As 
dreas que inicialmente foram ativadas 
dentro das universidades brasileiras 
envolvem a geologia, a geoqufmica e 
a geoffsica marinhas. Posteriormente 
deverao ser fomentadas a oceanogra- 
fia ffsica e a bioldgica.

No Smbito do mencionado conve
nio estao sendo desenvolvidos atual- 
mente dois projetos distintos, um para 
“Estudos Cientfficos da Zona Costeira 
do Amapd”, sob a responsabilidade e 
coordenagao do PROMAR/UFPA 
com a colaboragao do Departamento 
de Geologia da UFF e das universida

des norte americanas, e outro projeto 
para “Estudo da Plataforma Continen
tal Norte do Brasil”, coordenado pe- 
las universidades norte americanas e, 
no Brasil, sob responsabilidade da 
UFF e colaboragao da UFPA. A reali- 
zagao destes projetos de forma con- 
junta, envolvendo as universidades 
brasileiras, 6 conseqiiencia de uma 
polftica desenvolvida dentro do Pro
grama Nacional de Geologia e Geoff
sica Marinha (PGGM), drgao assessor 
da SECIRM — Secretaria da Comissao 
Interministerial para Recursos do Mar, 
a qual procura integrar pesquisadores 
brasileiros de diferentes especialida- 
des, na execugao de pesquisas envol
vendo grupos emergentes na Srea da

1
SaCda do Barco “CURUPIRA” do Centro de 
Geociincias em Belim, com parte da equipe.

oceanografia. A participagao das uni
versidades norte americanas em ambos 
os projetos foi devidamente avaliada e 
autorizada pelos drgaos competentes 
do governo brasileiro, especialmente 
do Minist6rio da Marinha.

Dentre os principals beneffeios do 
programa de cooperagao intemacional 
devem ser destacados:
(a) Oferta para a execugao dos traba
lhos na plataforma e na costa, por par
te dos norte americanos, de um navio 
de pesquisas oceanogrdficas, bem co
mo da maior parte dos equipamentos 
de bordo;
(b) Intercambio de professores e estu- 
dantes de graduagao e p<5s-graduagao 
para trabalharem em laboratdrios de 
pesquisas nas universidades brasilei
ras e americanas;
(c) Realizagao de cursos especiais por 
professores norte americanos em uni
versidades brasileiras;
(d) Arquivo, apds o devido tratamen- 
to, da metade individual de todas as 
amostras coletadas e registros origi
nals de dados geoffsicos no Brasil, no
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la Zona Costeira do Amapa7' 

iperagao Internacional
foz do rio Cunani, na 5rea homonima, 
no Cabo Norte e Cabo CassiporC

A execugao das coletas obedece o 
tragado de perfis preferencialmente 
transversals aos canals acima citados e 
& costa, nas dreas de depdsitos. Para 
as medidas de correntes (objetivando 
o estudo do transporte dos sedimen- 
tos) utiliza-se um correntometro digi
tal e para a batimetria, um ecobatfmetro 
HidrogrSfico de registro contfnuo, que 
opera na freqiiencia de 200 Khz. Os 
parametros ffsico-qufmicos (pH, sali- 
nidade, temperatura, oxigenio dissol- 
vido, etc...) sao medidos com instru
mental especffico e as coletas de 
amostras executadas com testemunha- 
dores do tipo “vibracorer”, que po- 
dem recuperar testemunhos de at6 6m 
de profundidade, al6m de dragas de 
“gibbs”, “bos-corer” e “gravity co- 
rer”.

gem), determinagao dos minerals leves 
e pesados da fragao areia e, nas 
fragoes 6, a composigao mine- 
raldgica das argilas.

Algumas amostras serao impreg- 
nadas com resina de poliester para es- 
tudos microgrdficos, utilizando-se o 
microscdpio petrogrSfico. Em outros 
casos pretende-se realizar a varredura 
de amostras com microscopia eletroni- 
ca (SEM).

M6todos de datagao por radioisd- 
topos (Pb 210, Cs 137, Th 234 e C 
14) serao empregados para estabelecer 
a razao de deposigao e a cronoestrati- 
grafia das seqiiencias sedimentares.

A excegao dos estudos radioisotd- 
picos, todas as demais investigagoes 
citadas, estao sendo realizadas nos la- 
boratbrios especfficos do Centro de 
Geociencias da UFPA.

Os resultados obtidos at6 o mo- 
mento indicam que os sedimentos ana- 
lisados consistem principalmente de 
lamas ricas em matbria organica e 
constitufdas essencialmente dos argi- 
lominerais: esmectita, interestratifica- 
do (I-S), ilitas, cloritas e caulinita. No 
campo foram observados uma sbrie de 
terragos costeiros, expostos durante a 
marb baixa a sul do rio Amapd e ao 
longo do Igarapb do Inferno na Ilha 
de Maracb. Um perfil geotdcnico tfpi- 
co destes terragos consistem de:

1) Horizonte superior com enrai- 
zamento abundante, altos valores de 
“shear strenghts”, e valores de pH de 
abrasao relativamente baixos;

2) unidade intermedidria com ar
gilas mais ricas em matbria organica 
que a unidade superior;

3) argila maciga inferior com en- 
raizamento ferruginoso. O pH de 
abrasao aumenta com a profundidade. 
Nos locals onde ocorreu uma alta 
acumulagao organica (depdsitos de 
turfa) os sedimentos apresentam pro- 
priedades de resistencia (“strength”) 
elevados.

A datagao radioisotdpica de refe- 
ridos terragos revelou uma sucessao 
vertical de sedimentos de idade va- 
riando de 1000 a 2000 anos BP (antes 
do presente), depositados em ambien- 
tes de planfcies de mards, mangues e 
lacustres, mostrando as variagdes so- 
fridas na costa do Amapd durante este 
perfodo.

Operagdo com o testemunhador vibracorrer 
nos terragos de abrasao marinha na costa 
do Amapd.

A hipdtese de que, nos dltimos 
1000 a 2000 anos, em virtude da su- 
bida do nfvel do mar, a regiao costeira 
do Amapd d palco de intensa atividade 
erosiva, defendida pelos pesquisado- 
res do PROMAR/UFPA, vem sendo 
comprovada cientificamente e aceita 
pelos pesquisadores estrangeiros. Essa 
interpretagao evidencia-se principal
mente na Ilha de Maracd e a sul do rio 
Calgoene pela destruigao rdpida dos 
mangues e da vegetagao de floresta 
nativa. Os fenomenos erosivos expde 
camadas de argilas semi-consolidadas 
intercaladas com finos horizontes are- 
nosos e siltosos e, ainda, pacotes 
centimdtricos de turfa. Estas seqiien- 
cias quando eroditas pela atividade das 
ondas e mards desenvolvem os terra
gos acima referidos.

Final izando, d importante acres- 
centar que estes dados sao considera- 
dos preliminares e novos dados estao 
por vir, nos prdximos meses/anos, nas 
dreas mais a norte do rio Calgoene, 
especialmente na regiao do Cabo Cas- 
sipord, onde as extensas planfcies de 
mards lamosas supoem uma acreagao 
(crescimento) da costa do Amapd, 
bem como nas dreas do sul na Foz do 
rio Araguari e das ilhas do estudrio do 
rio Amazonas. Alguns dos resulta
dos jd obtidos vem sendo divulgados 
em reunioes cientfficas no estrangeiro 
(13th International Sedimentological 
Congress, Nottingham - Inglaterra; 
GAC-MAC Joint Annual Meeting, 
Vancouver — Canada; Simpdsio Inter
nacional sobre Evolugao das costas 
das Guianas e da Zona Carafba Meri
dional durante o Quaterndrio, Caie- 
na — Guiana Francesa) e no Brasil 
(XXXVI Congresso Brasileiro de 
Geologia).

Estao sendo realizados, ainda, 
perfxlagem sfsmica empregando-se sis- 
tema de alta resolugao, tipo “Boo-

“Equipes deslocando-se com barcos meno- 
res na drea da ilha de MaracA’ ’.

mer” ou 3.5 Khz, ao longo de canais 
e transversals a estes e d costa. Espe- 
ra-se com este levantamento sfsmico 
obter um perfil estratigrdfico das 
seqiiencias sedimentares atd profundi- 
dades de 50 m. A determinagao da 
morfologia de fundo estd sendo feita, 
albm da ecobatimetria, atravds do em- 
prego do sonar de varredura lateral 
(Side Scan sonar), o qual possibilita 
registrar imagens do fundo marinho 
numa faixa de atd 500 m para cada la- 
do da embarcagao durante seu deslo- 
camento.

Em laboratdrio, os testemunhos 
obtidos na fase de campo sao proces- 
sados e analisados atravds de cortes, 
radiografias e fotografias. Aldm disto, 
as litologias dos mesmos estao sendo 
investigadas por meio de andlises gra- 
nulomdtricas (peneiramento e pipeta-



0 IBAMA no Gerenciamento Costeiro
O IBAMA aplicard 6 milhoes de 

ddlares, provenientes do Programa 
Nacional de Meio Ambiente (PNMA), 
em Projetos de Gerenciamento Costei
ro (GERCO) nos Estados do Rio 
Grande do Norte, Bahia, Rio de Janei
ro, Sao Paulo, Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul, atrav6s de convenios 
assinados com os govemos desses 
respectivos Estados.

pelo IBAMA permitirao dar continui- 
dade e incrementar o Programa de Ge
renciamento Costeiro da Comissao In-

dependem de forma exclusiva de suas 
bafas, barras, estudrios, deltas, ensea- 
das, restingas e manguezais.

Urge, pois, gerenciar adequada- 
mente a ocupa^ao e o aproveitamento 
de toda a extensao de nossa Zona 
Costeira, caso contr&io estaremos le- 
gando as proximas geragoes de brasi- 
leiros, em termos de meio ambiente, 
um quadro bastante crftico, com som- 
brias perspectivas para a qualidade de 
vida nas regides litoraneas do Brasil.

Para fazer ffente a essa situagao, 
o IBAMA passa a atuar conjuntamen- 
te com as Coordenadorias Estaduais 
dos Projetos GERCO RN, BA, RJ, 
SP, SC e RS, no esforgo de center a 
degradagao ambiental de ecossistemas 
aquaticos e terrestres da costa brasilei- 
ra, com projetos especfficos de pre- 
servagao das especies animais e for- 
magoes endemicas da vegetagao cos
teira sob perigo de extingao.

terministerial para os Recursos do Mar 
(CIRM), iniciado em 1987 e com apli- 
cagao em setores pre-estabelecidos do 
litoral dos seis referidos estados, de 
forma a se atingir, no trienio 
1991/1992/1993, toda a extensao do 
litoral sob suas respectivas juris- 
digoes.

Segundo os registros da CIRM, 
nos ultimos 30 anos houve sensfveis 
modificagoes do meio ambiente em di- 
versos pontos da nossa Zona Costeira, 
tanto em faixa terrestre como na mari-

As atividades de Gerenciamento 
Costeiro tern por proposito estabelecer 
o zoneamento e monitoramento dos 
espagos e recursos da Zona Costeira 
do pals, em sua condigao de Patrimo- 
nio Nacional, de acordo com a Consti- 
tuigao Federal, visando orientar a uti- 
lizagao racional de nosso litoral, como 
disposto pela Lei n9 7.661, de 16 de 
maio de 1988, que instituiu o Plano 
Nacional de Gerenciamento Costeiro 
(PNGC).

Os recursos a serem repassados

tima, provocadas sobretudo pela po- 
luigao industrial, urbana e portuaria, 
especulagao imobilidria, desmatamen- 
tos e perda da identidade cultural e 
paisagfstica, levando a essas Ureas li
toraneas um acelerado processo de 
degradagao ambiental, com o com- 
prometimento dos ecossistemas que

NotTcias da SECIRM
seu objetivo, produziu duas disser- 
tagoes de mestrado e treze trabalhos 
cientlficos publicados. Proporcionou 

ainda, o aperfeigoamento de tres bol- 
sistas sob a orientagao do professor 
DIETER MUEHE.

2. LAGOA DOS PATOS - 
GEOLOGIA BASICA E SEDIMEN- 
TOLOGIA

a) Responsive!: Dr- INES DA 
ROSA MARTINS

b) Instituigao: Universidade Fede
ral do Rio Grande do Sul

c) Objetivo: Quantificar os efeitos 
erosivos e construtivos ao longo da 
margem leste e oeste da laguna, com 
vistas ao estudo dos processes de 
segmentagao da mesma.

d) Resultados Obtidos: Os traba
lhos cientlficos apresentados em reu- 
nioes intemacionais, produtos desse 
subprojeto, representam contribuigoes 
importantes para o conhecimento do 
ecossistema Lagoa dos Patos, divul-

gando para a comunidade cientlfica os 
estudos desenvolvidos na area, com o 
apoio da CIRM.

Subprojetos do 

PSRM conclmdos
No corrente exerclcio foram con- 

cluldos satisfatoriamente os seguintes 
subprojetos do Plano Setorial para os 
Recursos do Mar, apoiados pela 
CIRM:

Curso de Oceanografia 

Dinamica para o WOCE
1. LEVANTAMENTO F1SICO 

AMBIENTAL DA PLATAFORMA 
INTERNA ENTRE RIO DE JANEI
RO E CABO FRIO

a) Responsive!: Dr. DIETER 
MUEHE

b) Instituigao: Universidade Fede
ral do Rio de Janeiro

c) Objetivo: Levantamento de ca~ 
racteristicas geoldgicas, hidrodinami- 
cas e bioldgicas da plataforma conti
nental interna e cordoes litoraneos as- 
sociados entre o Rio de Janeiro e Ca
bo Frio.

Seii realizado no Institute Ocea- 
nogrifico da USP no periodo de 
15/10 a 15/12/90, o Curso sobre 
Oceanografia Dinamica para o WO
CE, que seri oferecido para profissio- 
nais graduados nas ire as de Oceano
grafia Flsica, Matemitica, Engenharia, 
Meteorologia, Geoflsica e ireas corre- 
latas interessadas no programa “Expe- 
rimento Mundial de Circulagao Ocea- 
nica-WOCE”.

Os alunos selecionados para o 
Curso e suas Instituigoes e parses de 
origem sao os seguintes:

d) Resultados Obtidos: Esse sub
projeto, alim de atingir plenamente o

mDA/f/T^T i non



CARLOS LEANDRO DA SILVA Jr. 
INPE - Institutes de Pesquisas 
Espaciais
ANDREA GALLO XAVIER 
COPPE/UERJ (CENPES)
Rio de Janeiro
JOSE ANTONIO MOREIRA LIMA 
PETROBRAS/Centro de Pesquisa 
Rio de Janeiro 
REYNER RIZZO 
Institute Oceanografico da USP 
Sao Paulo
ADEMILDES MARIA 
PAVIGLIONE
Institute Oceanografico da USP 
Sao Paulo
CARLOS AUGUST© DE SAMPAIO 
FRANCA
Instituto Oceanografico da USP 
Sao Paulo
LUIZ VIANA NONATO 
Instituto Oceanografico da USP 
Sao Paulo
SUELI SUZANA DE GODOI 
Instituto Oceanografico da USP 
Sao Paulo
ILSON CARLOS ALMEIDA DA 
SILVEIRA
Instituto Oceanografico da USP 
Sao Paulo
ENGLES ANASTACIO FINOTTI 
Instituto Oceanografico da USP 
Sao Paulo
NUNO PEREIRA FILHO 
Instituto Oceanografico da USP 
Sao Paulo
LISTA DE PARTICPANTES DO 

ESTRANGEIRO
FRANKLIN MISAEL PACHECO TENA

Instituto Geofisico del Peru 
Peru
WILLI ANS OS WALDO BARRETO 
ACEVEDO
Universidade de Oriente - Nucleo de 
Sucre - Escuela de Ciencias 
Venezuela
AMERIGO PABLO CURUCZ 
DEMKO
Servicio de Oceanografia, Hidrogafia 
y Meteorologia de la Armada 
Uruguay
RICARDO LUIS ROJAS RECABAL 
Instituto Hidrografico de la Armada 
de Chile 
Chile
JOSE LUIS BLANCO GARCIA 
Instituto Antartico Chileno 
Chile
FRANCISCO ALBERTO MEDINA 
PENAFEEL
Escola Superior Politecnica del
Litoral
Equador
LUIS FELIPE NAVARRO OLACHE 
Instituto de Investigaciones 
Oceanologicas
Universidad Autonoma de Baja
California
Mexico
CARLOS LUIS BRENES 
RODRIGUEZ 
Universidad Nacional 
Costa Rica
CLAUDIA GLORIA SMIONATO 
CIMA/CONICET — Centro de Inves- 
tigacion para la Dinamica del Mar y la 
Atmosfera

Argentina

MARIANA BEATRIZ FRAMINAN 
Servicio de Hidrografia Naval 
Argentina

Nota de falecimento

E com pesar que a Secretaria da 
CIRM participa aos Senhores leitores 
o falecimento do 1- SG-FN-CN Al
berto Poppinger, ocorrido no dia 13 
de julho passado, quando se encontra- 
va realizando trabalhos de campo 
Estagao Antartica Comandante Ferraz 
(ESANCF).

A Secretaria da CIRM apresenta 
sinceras condolencias pelo falecimen
to subito do Sargento Poppinger, que 
durante o periodo de sua permanencia 
no Continente Antartico deu mostras 
de competencia, zelo e profissionalis- 
mo. Com o seu carater granjeou a 
amizade e o respeito de seus pares e 
chefes. Seu nome permanecera grava- 
do na historia do Programa Antartico 
Brasileiro, como exemplo as geragoes 
mais jovens.

na

• •• •
Por oportuno, comunicamos a 

comunidade ciehtffica o falecimento 
do consultor cientffico do Plano Seto- 
rial para Recursos do Mar, desta Se
cretaria, prof. Dr. Jose Talamoni, 
ocorrido em 24/07/90, que se encon- 
trava em exercicio das suas fungoes 
no Departamento de Quhnica e FIsica 
Molecular, do Instituto de Ffsica e 
Qurmica de Sao Carlos, da Universi
dade de Sao Paulo.
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Proposta de Subprojetos de Pesquisa para 1991

A Secretaria da CIRM informa 
que expediu Carta Circular de numero 
0014, em 03 de Setembro proximo 
passado, aos dirigentes maximos das 
Instituigoes que mantem convenios 
com a SECIRM para desenvolvimento 
de subprojetos de pesquisa, contendo 
o seguinte texto:

propostas de subprojetos novos e de 
subprojetos em continuidade, que 
serao executados no proximo ano, se- 
jam encaminhadas a Secretaria da 
CIRM, respectivamente, ate dias 30 
de junho e 15 de setembro.

Ha necessidade de se atender es
ses prazos para que se possa agilizar a 
liberagao de recursos logo no imcio 
do ano; isto se toma ainda mais critico 
com a legislagao atual, que exige que 
os recursos repassados sejam todos 
atualizados no mesmo exercfcio, que 
se encerra em 31 de de dezembro.

Em face do exposto, e conside- 
rando a possibilidade de estender um 
pouco mais os prazos acima mencio-
nados, solicito a V. Maga. (V. Ex-) 
que as propostas de subprojetos novos 
e subprojetos em continuidade dessa
Instituigao para o ano de 1991, que 
necessitem de apoio fmanceiro da 
CIRM, deem entradas nesta Secretaria
impreterivelmente ate 15 de outubro 
deste ano, de modo que se possa pro- 
cessar toda a avaliagao necessaria, 
ainda no corrente exercfcio.”

“... Conforme e do conhecimento 
de V. Maga. (V. Ex-), o Manual de 
Apresentagao de Propostas de Subpro- 
jetos/Subatividades a CIRM preve no 
seu item 4, subitens 4) e 5) que as

Atividades da SECIRM
* A Secretaria da CIRM participou, no trimestre julho, agosto e setembro, dos seguintes

eventos principals:

02 a 06/JUL — 42- Reuniao Anual da Comissao Intema- 
cional da Baleia - Haia/Holanda 

04/JUL - 2- Reuniao da Comissao Interministerial pa
ra o Meio Ambiente - MRE

15 a 27/JUL — XXI Reuniao do Comite Cientffico para 
Pesquisas Antarticas - SP

31 a04/AGO - 62 Voo de Apoio da FAB e Operagao 
Antartica Vffl - FACE.

06 a 10/AGO - “Workshop” do Programa WOCE para o 
Atlantico Sul - IO/USP

08/AGO - Visita do Prof. G. Siedler, do IFM 
kiel/RFA, a SECIRM

13 a 31/AGO - II Reuniao da 8- sessao da Comissao Pre- 
paratdria para Suplementagao Intemaciona 
dos Fundos Marinhos e do Tribunal Inter- 
nacional do Direito do Mar, referente £ 
convengao das Nagoes Unidas sobre o Di
reito do Mar - Nova lorque/EUA.

21 a 21/SET - Reuniao sobre o Plano de Trabalho do NOc 
“Victor Hensen” - IO/USP.

Comissao Interministerial para os Recursos do Mar
Porte Pago 
DR/BSB

I SR - 47-475/86
Secretaria da CIRM
Ministdrio da Marinha - 49 Andar 
70.055 - Brasilia-DF

ISR - 47.392/89
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