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Ap6s algum tempo fora de circula- 
(do, por variados motivos, hoje o 
nosso Informativo estd retornando 
ao seio da comunidade ticnico-cien- 
ttfica marinha.
Em 1986, quando entao foi criado 
este vetculo, o principal objetivo era 
estabelecer um elo que fizesse com 
que as idiias da CIRM pudessem 
chegar a todos que lidam dia-a-dia 
com os assuntos do mar.
Hoje, retomamos este propdsito e a- 
crescentamos outros: estabelecer 
um vetculo de divulgafao de traba- 
Ihos, pesquisas, experiencias e su- 
gestoes de todos aqueles que como 
nds, ainda muito poucos 4 verdade, 
tiveram a oportunidade de aprender 
o quanto 4 importante " dominar o 
Mar".
Para nds, brasileiros ou nao, que 
dedicamos grande parte de nossas 
vidas no labor didrio de conquistar 
a capacidade de entender os mist4- 
rios do Mar,de procurar bem utili- 
zar seus recursos vivos e nao-vivos 
e que nos adestramos, continua- 
mente, para poder defender, nesse 
peculiar ambiente, os legttimos in- 
teresses e direitos da imensa Nagao 
Brasileira, torna-se dbvia 
import&ncia.
Entretanto,muitas vezes nos esque- 
cemos que a grande maioria dos 
brasileiros estd de costas 
Mar. E estd de costas, basicamente, 
por ndo ter sido adequadamente in- 
formada.
Este, tamb4m, passa a ser um outro 
objetivo deste informativo, ou seja, 
contribuir para a formagao de nos- 
sa gente, levando informagdes do 
que fazemos a mais brasileiros,
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e complexo problema.
Temos pois muito que nos orgulhar 
pelo que jd foi obtido e precisamos 
dar a conhecer, para que outros a 
nds se juntem, pois muito resta a 
fazer.
Renovo o apelo que foi efetuado pelo 
Ministro Coordenador por ocasiao 
do langamento do informativo nume- 
ro 1, de que 6 necessdria a fonna- 
f&o de um "verdadeiro mutirao " da 
comunidade da gente do Mar. Muti
rao esse, hoje, que deve ser voltado 
para reconciliar todos os brasileiros 

mesmo Mar que permitiu

capacidade de atuagao no Mar, pro- 
jetondo nosso pals,aUm fronteiras. 
Aqueles envolvidos na enorme tare- 
fa do Levantamento da Plataforma 
Continental sdo os responsdveis 
pela nova fronteira leste, que alim 
de ser um exemplo para o mundo 
da capacidade e seriedade dos brasi
leiros , garantird para as futuras 
geragoes um pais ainda maior que o 
recebido dos que nos antecederam. 
O Progratna de Gerenciamento Cos- 
teiro, nao pode ficar, tambim, sd 
no conhecimento de alguns poucos 
envolvidos, diretamente, com a pre- 
servagdo do ambiente litordneo, 
pois somos um dos poucos exemplos 
no mundo, de como tratar com so- 
lugoes prdprias e com competencia, 
exclusivamente naciorud este dificil

o que certamente serd um estimulo 
maior para que acreditem que o 
pals tern um destino de grandeza, 
no minima equivalente as di- 
mensoes do nosso imenso MAR. 
Desta forma, caro leitor, alim de 
estimuld-lo a enviar o fruto de suas 
conquistas e a nos dirigir seus an- 
seios e sugestdes, pego-lhe que ini- 
ciemos jd, a semear na mente da- 
queles que estdo de costas para o 
Mar, adultos e criangas, mas sobre- 
tudo,na mente dos jovens,conheci- 
mentos sobre o ambiente marinho. 
Cabe a nds a obrigagao de divulgar 
as nossas conquistas, como o Pro- 
grama Antdrtico Brasileiro, que 
embora efetuado, basicamente, em 
terra, sem duvida se constitui em 
uma demonstragao ttpica de nossa

com o
nosso descobrimento, que garantiu 
nossa unidade depots da indepen
dence e que, mais uma vez, i tes- 
temunha da capacidade brasileira.
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No dia 25 de abril, pela Ordem do 
dia n° 002/94 do Chefe do Estado 
Maior da Armada, foi incorpora- 
do h Marinha do Brasil, o Navio 
de Apoio Oceanogrdfico (NApOc) 
" ARY RONGEL " que, jd a par- 
tir da Operagao Antdrtica Xlll, 
serd empregado no apoio loglstico 
d Estagdo Antdrtica " Comandan- 
te Ferraz " e ds atividades cientl- 
ficas do Programa Antdrtico Bra
sileiro.
Adquirido por US$ 15.9 milhoes, 
atraves de licitagdo internacional, 
da qual foi vencedora a empresa 
norueguesa POLAR QUEEN A/S, 
o " ARY RONGEL " i um navio

moderno capacitado a operar em 
campo de gelo fragmentado, dota- 
do de excelentes condigoes de ma
terial e avangados equipamentos 
de pesquisas e sensores.
A aquisigao desse navio de apoio 
oceanogrdfico, atendeu ao anseio 
dos pesquisadores nacionais e a- 
briu ao PROANTAR a oportuni- 
dade de retomar investigagoes na 
drea de oceanografia de enorme 
relevdncia para a Antdrtica. Suas 
excelentes caracterlsticas operaci- 
onais muito contribuirdo para 
melhoria das atividades cientlficas 
desenvolvidas naquele continente.

Operacao Antartica XII

Apds cinco meses de intensa ativi- 
dade loglstica e cientifica, regres- 
sou ao Brasil no Ultimo dia seis de 
abril, a NApOc " BARAO DE 
TEFFE ".
No decorrer da Operagao, o navio 
fez escalas nos portos de RIO 
GRANDE (RS), PUNTA ARE

NAS (CHILE), USHUA1A e MAR 
DEL PLATA (ambos na ARGEN
TINA).
Com a atracagdo no porto do Rio 

de Janeiro, encerraram-se, com 
exito, as atividades de verao da 
Operagao Antdrtica XII, que tive- 
ram inlcio em novembro de 1993.

Nessa fase da operagao foram 
desenvolvidas vinte projetos de 
pesquisas nas quatro diferentes 
dreas cientlficas do Progratna 
Antdrtico Brasileiro.
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V REUNIAO DOS ADMINISTRADORES DE PROGRAMAS 

ANTARTICOS LATINO-AMERICANOS ( RAPAL )

A Secretaria da CIRM, sediou no 
periodo de 6 a 9 de junho, a V 
Reunido dos Administradores de 
Programas Antdrticos Latino- 
Americanos.
A Sessao de Abertura foi presidi- 
da pelo Ministro da Marinha, 
Coordenador da CIRM, Almiran- 
te-de-Esquadra IVAN DA SIE
VE IRA SERPA.
Esses encontros sdo realizados 
anualmente e visam a promover o 
debate de temas logtsticos relacio- 
nados hs atividades desenvolvidas 
no Confinente Antdrtico, pelos 
palses latino-americanos partici- 
pantes do Sistema do Tratado da 
Antdrtica ( Argentina, Brasil, 
Chile, Equador, Peru e Uruguai 
), buscando viabilizar medidas de 
cooperagao e apoio mdtuo em 
prol das atividades cientijicas e de 
preservagao do meio ambiente.
As principals resolugoes tomadas

na V RAPAL, foram:
a. Recomendagdo RAPAL V-I: 
Delineamento de um Plano de 
Contingencia nas Ilhas Shetland 
do Sul
- Foi recomendada a criagao de 
um Grupo de Trabalho Perma- 
nente, composto por especialistas 
representantes dos Administrado
res de Programas Antdrticos Lati- 
no-Americanos, para estabelecer 
as diretrizes visando a coordena- 
gao entre os Pianos de Contin
gencia das estagdes latino- 
americanas nas Shetland do Sul. 
Deverao ser convidados a indica- 
rem representantes, tamMm, a- 
queles palses ndo latino-america
nos com estagdes na regido do 
Arquipilago.
b. Recomendagdo RAPAL V-2: 
Protegdo e Defesa do Meio Am
biente dos Territdrios Americanos 
Dependentes e Associados Ecolo-

gicamente da Regido Antdrtica.
- Foi recomendado o apoio e 
desenvolvimento de linhas de pro- 
jetos que objetivem a protegdo e 
defesa de ecossistemas dos territd
rios sul-americanos que sdo de
pendentes ou estdo associados h 
regido antdrtica.
c. Recomendagdo RAPAL V-3: 
Promogdo dos Valores Estdticos 
da Antdrtica.
- Recomendou-se o fomento ds 
manifestagdes arHsticas voltadas 
para temas antdrticos, de forma a 
difundir-se os valores estdticos da 
regido. Deverao ser promovidos 
concursos de fotografias entre os 
participantes das expedigdes no 
verdo 1994/95, que serdo expostas 
durante a VI RAPAL e nas esta
gdes latino-americanas.
A prdxima RAPAL serd realizada 
em junho de 1995, na cidade chi- 
lena de Punta Arenas.

%

Delegafdes p re settles a V RAPAL
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CONSEQUENCIAS DECORRENTES DA ENTRADA EM VIGOR DA
de conformidade com os critirios es- 
tabelecidos no Artigo 76 da Conven- 
fao.
Assim sendo, e a partir da entrada 
cm vigor da Convenfdo, cm 16 de 
novembro de 1994, o Brasil, junta- 
mente com os demais paLses ratifica- 
dores, passarao a cumprir as obriga- 
fdes e a exercer os direitos previstos 
na nova Lei do Mar.
Nesse contexto, vale ressaltar o aspec- 
to vinculado ao exercicio da investi- 
gafdo cientifica marinha, por parte 
de estrangeiros, nas Areas marttimas 
em relafao its quaes o Brasil exerce 
soberania ou jurisdifao. Segundo o 
Artigo 245 da Convenfdo, a investi- 
gafdo cientifica marinha no mar ter
ritorial sd deve ser realizada com o 
consentimento expresso do Estado 
costeiro e nas condifoes por ele esta- 
belecidas. Complementarmente, e nos 
termos do Artigo 246, pardgrafo 2, a 
investigafdo cientifica marinha na 
zona economica exclusiva e na plata- 
forma continental deve ser realizada 
com o consentimento do Estado cos
teiro. Portanto, faz-se mister uma 
reavaliafdo do Decreto numero 
96000/88 - o que jd estd sendo efeti- 
vamente providenciado pelo MinisM- 
rio da Marinha -, no sentido de ndo 
apenas adequd-lo integralmente ao 
que preceitua a Convenfdo, mas tam- 
b£m para verificar a conveniUncia de 
o Brasil passar a autorizar a investi
gafdo cientifica marinha, por parte 
de estrangeiros, apenas para aqueles 
Estados ratificadores da Convenfdo. 
De acordo com o Anexo II, Artigo 4 
da Convenfdo, quando um Estado 
costeiro tiver intenfdo de estabelecer, 
de conformidade com o Artigo 76, o 
limite exterior da sua plataforma con
tinental alim das 200 milhas mariti- 
mas, apresentard d Comissdo de Limi- 
tes da Plataforma Continental, logo 
que possivel, mas em qualquer caso 
dentro dos 10 anos seguintes d entra
da em vigor da Convenfdo para o re- 
ferido Estado, as caracteristicas de tal 
limite juntamente com as informafdes 
cientificas e Ucnicas de apoio. Por-

regime aplicado nas Areas maritimas 
adjacentes ds costas do Brasil £ com- 
pativel com as disposifoes da Conven
fdo.
3. o Govemo brasileiro entende que 
as disposifoes do Artigo 301, 
proibe " qualquer ameafa ou uso de 
forfa contra a integridade territorial 
ou a independincia politico de qual
quer Estado, ou de qualquer outro 
modo incompativel com os principios 
de direito internacional contidas na 
Carta das Nafdes Unidas", se apli- 
cam, em particular, ds Areas mariti
mas sob a soberania ou jurisdifao do 
Estado costeiro.
4. o Govemo brasileiro entende que 
as disposifoes da Convenfdo ndo au- 
torizam outros Estados a realizar na 
zona econdmica exclusiva exercicios 
ou manobras militares, em particular 
as que impliquem o uso de armas ou 
explosives, sem consentimento do 
Estado costeiro.
5. o Govemo brasileiro entende que, 
de acordo com as disposifoes da Con
venfdo, o Estado costeiro tern, na 
zona econdmica exclusiva e na plata
forma continental, o direito exclusive 
de construir e de autorizar e regula- 
mentar a construfdo, operafdo e uso 
de todos os tipos de instalafdo e estru- 
tura, sem excefdo, qualquer que seja 
sua natureza ou finalidade.
6. o Govemo brasileiro exerce direitos 
de soberania sobre a plataforma con
tinental, al£m da distancia de duzen- 
tas milhas maritimas das linhas de 
base, at£ o limite exterior da sua 
margem continental, tal como defini- 
do no Artigo 76.
Em 4 de Janeiro de 1993, o Presidente 
ITAMAR FRANCO sancionou a Lei 
numero 8617, por meio da qual o 
Brasil, em consondncia com o que 
preceitua a Convenfdo, passou a dotar 
um mar territorial de 12 milhas mari
timas, uma zona contigua de 24 mi
lhas maritimas, uma zona econdmica 
exclusiva de 200 milhas maritimas e 
uma plataforma continental, al£m das 
200 milhas maritimas, cujos limites 
exteriores deverdo ser determinados

Capit3o-de-Fragata (RRm) 
Alexandre Tagore M. de 
Albuquerque

Nos termos do Artigo 308, pardgrafo 
l,a Convenfdo das Nafdes Unidas 
sobre o Direito do Mar - ratificada 
pelo Brasil em 22 de dezembro de 
1988 - entrard em vigor 12 meses 
apds a data do depdsito do sexagdsimo 
instrumento de ratificafdo ou de ade- 
sdo.Em 16 de novembro de 1993, a 
Republica da Guiana depositou o se
xagdsimo instrumento de ratificafdo, 
o que significa que a Convenfdo entra
rd em vigor em 16 de novembro de 
1994.
0 Brasil, por meio das suas diversas 
delegafoes, participou, ativamente, 
das complexas negociafdes que carac- 
terizaram a III Confer&ncia das Na
fdes Unidas sobre o Direito do Mar, 
cujos trabalhos, desenvolvidos ao lon- 
go de nove anos, constituiram o maior 
empreendimento normativo da histd- 
ria das relafdes internacionais. A 
Convenfdo e os nove anexos que a 
integram, num total de 438 artigos, £ 
o resultado da tarefa. Contudo, claro 
estd que um texto das dimensdes e 
com o alcance da Convenfdo, negoci- 
ado por mais de 150 paLses, ndo pode- 
ria, por definifdo, ser o espelho das 
posifdes de qualquer participante in
dividual. De toda forma, a andlise 
detida mostra que a Convenfdo salva- 
guarda, em sua essencia, os interes- 
ses brasileiros.
Ao assinar a Convenfdo, o Brasil fez 
declarafdo interpretativa formal nos 
seguintes termos que, com excefdo do 
primeiro item, esclarecem pantos con- 
siderados dubios sobre os quais con- 
vinha ao Brasil deixar claro sua posi- 
fdo:
1. a assinatura em name do Brasil £ 
ad referendum da ratificafdo da Con
venfdo de conformidade com os pro- 
cedimentos constitucionais brasilei
ros, que incluem a aprovafdo pelo 
Congresso Nacional.
2. o Governo brasileiro entende que o

que
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CONVENCAO DAS NACOES UNIDAS SOBRE O DIREITO DO MAR
tanto, a partir de 16 de novembro de 
1994, o Brasil terd um prazo de dez 
anos para concluir o levantamento 
de sua plataforma continental (LE- 
PLAC). De acordo com o planejamen- 
to atual, o LEPLAC deverd ser con- 
cluldo num prazo de 8 anos, a partir 
de 1994. Assim, ao final do ano de 
2001, o Brasil estard em condigoes de 
reivindicar, junto ds Nagoes Unidas, 
os limites exteriores da sua platafor
ma continental, alim das duzentas 
milhas marttimas, onde, de acordo 
com a Convengdo, exercerd direitos 
de soberania em relagao d exploragdo 
e ao aproveitamento dos recursos 
naturals dos fundos marinhos. Ade- 
mais, com a conclusao do LEPLAC, 
terao sido obtidos dados e informa- 
goes de real import&ncia para o estu- 
do das feigoes geoldgicas do Atlantico 
Sul; para a identificagao de sltios geo- 
Idgicos com posstvel ocorrdncia de 
petrdleo, e, finalmente, para o 
desenvolvimento de teses de pds-gra- 
duagao por parte de pesquisadores de 
nossas universidades com vocagao 
para pesquisa oceanogrdfica.
De acordo com os artigos 61 e 62 da 
Convengao, o Estado costeiro deverd 
fixar as capturas permisstveis e pro
mover a utilizagao dtima dos recursos 
vivos da zona econbmica exclusiva. E 
bem verdade que, para realizagao 
dessa importante e grandiosa tarefa, 
nao existe prazo especifico estipulado 
na Convengao. Pordm, com a entrada 
em vigor da Convengao, 6 posstvel 
que o Brasil venha eventualmente a 
sofre algum tipo de pressao, pois, de 
acordo com o Artigo 62, pardgrafo

mos fixar as capturas permisstveis e 
promover a utilizagao dtima dos re
cursos vivos. A respeito desse assun- 
to, vale acrescentar uma ressalva 
importante: a Convengao entrard em 
vigor apenas para os Estados que a 
ratifkaram. Portanto, se os Estados 
nao ratifkadores estao livres de cum- 
prir as obrigagoes previstas, por outro 
lado parece ser vdlido concluir que 
tais Estados nao poderao exercer di
reitos estipulados na Convengao. 
Coincidincia ou nao, os Estados nao 
ratifkadores sao exatamente aqueles 
que detim maior capacidade de pesca, 
o que permite intuir que nao serao de 
grande monta as pressoes a serem 
eventualmente exercidas em relagao 
ao Brasil.
Nos termos do Anexo 11 da Conven
gao, a Comissao de Limites da Plata
forma Continental examinard os 
dados e outros elementos de informa- 
gao apresentados pelos Estados costei- 
ros sobre os limites exteriores da pla
taforma continental alim das 200 
milhas. Tal Comissao serd composta 
de 21 membros, peritos em geologia, 
geoftska ou hidrografia, ekitos pelos 
Estados Partes entre os seus nacio- 
nais. Compkmentarmente, e de acor
do com o mesmo anexo, a Convengao 
estipula que a primeira ekigao deve 
realizar-se o mais cedo posstvel, mas 
em qualquer caso dentro de um prazo 
de 18 meses a contar da entrada em 
vigor da Convengao; pelo menos tris 
meses antes da data de coda ekigao, o 
Secretdrio-Geral das Nagoes Unidas 
enviard uma carta aos Estados Partes 
convidando-os a apresentar candida- 
turas num prazo de tris meses. Con- 
siderando a import&ncia da partkipa- 
gao na referida Comissao, e o adian- 
tado estdgio do LEPLAC brasikiro, 
torna-se extremamente oportuno que 
o Brasil avalie a conveniencia de a- 
presentar candidatura para concorrer 
& mencionada ekigao, para o que nao 
faltarao peritos qualifkados, sobretu- 
do aqueks diretamente envolvidos nas 
tarefas do LEPLAC.
De acordo com o Anexo VI da Con

vengao, serd criado o Tribunal Inter- 
nacional de Direito do Mar para a 
solugao de controvtrsias. O referido 
Tribunal serd composto de 21 mem
bros, ekito de entre pessoas que 
gozem da mais alta reputagao pela 
sua imparcialidade e integridade e 
sejam de reconhecida competincia em 
matiria de direito do mar. Em adigao, 
nos termos do mesmo anexo, a Con
vengao estipula que a primeira ekigao 
deve realizar-se nos seis meses seguin- 
tes & data da entrada em vigor da 
Convengao. Compkmentarmente, e 
ainda de acordo com o mesmo anexo, 
a Convengao dispoe que, pelo menos 
tris meses antes da data da ekigao, o 
Secretdrio Geral das Nagoes Unidas 
deve enderegar convite escrito aos 
Estados Partes para apresentarem 
seus candidates aos membros do Tri
bunal, num prazo de dots meses. 
Considerando a import&ncia da parti- 
cipagao no mencionado Tribunal, e a 
atuante e competente partkipagao 
brasikira na III Conferincia das 
Nagoes Unidas sobre Direito do 
Mar,torna-se extremamente oportuno 
que o Brasil avalk a convenkncia de 
apresentar candidatura para concor
rer & referida ekigao, para o que nao 
faltarao pessoas de reconhecida com
pete ncia em materia de direito do 
mar, sobretudo aqueks que, no ambi- 
to das Nagoes Unidas, fizeram parte 
integrante das dekgagoes brasikiras 
nas reunioes sobre o direito do mar. 
Por fim, vak ressaltar que, com a 
entrada em vigor da Convengao, o 
Brasil serd respons&vel por signifka- 
tivo percentual em relagao & contribu- 
igao financeira dos Estados Partes 
para com as Nagoes Unidas (Autori- 
dade Internacional dos Fundos Mari
nhos e seus drgaos principais-Assem- 
bkia, Conselho, Secretariado e Em- 
presa). Portanto, 6 preciso que o Bra
sil avalk adequadamente essa cir- 
cunst&ncia, pois i inaceit&vel arcar 
com cerca de 30% do total correspon- 
dente ao somatdrio de todas as contri- 
buigoes dos Estados Partes.

2,
" Quando um Estado costeiro nao 

tiver capacidade para efetuar a totali- 
dade de captura permisslvel deve dar 
a outros Estados acesso ao excedente 
desta captura, mediante acordos ou 
outros ajustes... ". Portanto, 6 preciso 
que, tao logo posstvel, seja dado int- 
cio efetivo ao Programa REVIZEE 
(Recursos Vivos da ZEE), a ser de- 
senvolvido na zona economka exclu
siva brasikira, a fun de que possa-
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Noticias da SECIRM
Sistema INTERNET. relacionados as diversas ativida- 

des que envolvem o gerencia- 
mento costeiro e ocednico. 
Participaram, entre outros, re- 
presentantes da ONU, ESP, 
MRE,
FURG, I BAM A. A SECIRM 
fez-se representar na abertura 
pelo seu Secretdrio, Contra- 
Almirante PAULO CESAR DE 
PAIVA BASTOS, 
proferiu palestra em um de seas 
mddulos atraves do seu Subse- 
cretdrio para o PSRM/LEPLAC, 
Capitao-de-Fragata LUIZ ER
NESTO BORGES DE MOU- 
RAO SA.

Rede de Computadores da 
SECIRM

Grupo de Trabalho Permanente 
Sobre Aspectos Internacionais 

em Matgria de Pesca
Marinha, Petrobrds,

Em continuidade ao Plano de 
Implantagdo e Interligagdo de 
Redes de Computadores do Mi- 
nisterio da Marinha, encontra- 
se em fuse de implantagdo a 
rede de computadores da Secre- 
taria da CIRM. Tal piano foi 
concebido prevendo a instalagdo 
de redes de microcomputadores 
nas diversas instituigoes da Ma
rinha, e o interligamento dessas 
redes de forma a agilizar o aces- 
so as informagoes, permitindo o 
envio e o recebimento das co- 
municagoes e documentos por 
via eletrdnica.
A configuragdo bdsica da rede 
foi estabelecida da seguinte 
forma:
- um microcomputador de maior 
capacidade de processamento 
(486 DX - 50 MHz), para operar 
como servidor de arquivos da 
rede;
- dezenove microcomputadores 
conectados ao servidor de arqui
vos, que serdo utilizados como 
estagoes de trabalho (386 DX - 
40 MHz); e
- um microcomputador dedicado 
como servidor do correio eletro- 
nico (386 DX - 40 MHz).
Em um futuro proximo serdo 
divulgadas as formas de contac
tor a Secretaria da CIRM, via 
computadores.
Estd programada, ainda, a ins- 
talagdo de facilidades de comu- 
nicagdo por meio eletronico 
(placa FAX/MODEM) na Esta- 
gdo Ferraz, ainda no decorrer 
de 1994.
Encontra-se em estudo, tam- 
bem, a possibilidade de se co
nectar a Secretaria da CIRM ao

Foi realizada na Secretaria da 
CIRM, no dia 1° de margo, a la 
Reunido do Grupo, criado em 
atendimento a decisdo da CIRM 
na sua 117“ Reunido.
O motivo gerador da criagdo 
desse grupo foi, principalmente, 
as diversas manifestagoes de in- 
teresse, por parte de grupos es- 
trangeiros, em estabelecer acor- 
dos de cooperagdo em assuntos 
relacionados a pesca na regido 
do Atldntico Sul adjacente a cos
ta brasileira.
A fungdo desse Grupo e avaliar 
as propostas apresentadas pelos 
diversos grupos estrangeiros, 
subsidiando a CIRM nas suas 
decisoes sobre os assuntos. 
Integram o Grupo de Trabalho 
representantes do Ministerio das 
Relagoes Exteriores (Coordena- 
dor), da Educagdo e do Despor- 
to, Meio Ambiente e da Amazo
nia Legal, Ciencia e Tecnologia 
e Industria Comercio e Turismo.

bem como

Conferencia das Naq:5es Uni- 
das Sobre Espgcies Altamente 
Migratbrias e Tranzonais

Com o objetivo de subsidiar a 
delegagdo Brasileira para a pro
ximo Sessdo da Conferencia , a 
ser realizada no periodo de 15 a 
26 de agosto, o I BAM A promo- 
veu nos dias 14 e 15 de junho, 
Reunido para Discussdo e Ava- 
liagdo dos Trabalhos em Anda- 
rnento na Conferencia. 
Atendendo ao convite do IBA- 
MA/DIRPED estiveram presen- 
tes ao evento representantes do 
Ministerios da Relagoes Exterio
res; da Ciencia e Tecnologia; da 
Marinha; Meio Ambiente e 
Amazonia Legal; da Secretaria 
da CIRM, das Diretorias Tecni- 
cas e da Procuradoria Geral do 
IBAMA; dos Centros de Pesqui- 
sa e Extensdo Pesqueira do 
Nordeste-CEPENE e do Sudes- 
te/Sul-CEPSUL; 
de Sdo Paulo e da Universidade 
Federal Rural de Pernambuco.

Curso sobre Manejo Integrado 
de Areas Costeiras e Oceani- 
cas com Vistas a um Desen- 

volvimento Sustentado

Foi realizado no IOUSP, sob os 
auspicios da ONU, no periodo 
de 9 a 20 de maio o Curso sobre 
Manejo Integrado de Areas Cos
teiras e Oceanicas.
Durante o curso foram realizxi- 
das vdrias palestras sobre temas

Universidade
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IV PSRM
0 / Plano Setorial para os Recursos 
do Mar, em vigincia no perlodo de 
1982 a 1985, (I PSRM) possibilUou 
uma melhor estruturaf&o das ativida- 
des de pesquisa e prospecgao dos re
cursos do mar, orientando interesses 
significativos para incorporagao des
ses recursos ao sistema produtivo na
tional.
O II PSRM, abrangendo o perlodo de 
1986 a 1989, estabeleceu objetivos 
que pudessem contribuir, de forma 
imediata e eficaz, para a superagao 
das dificuldades sdcio-econdmicas 
Pals e concorrer para uma melhor 
capacUagao ttcnica e cientifica das 
organizagoes e dos recursos humanos 
envolvidos nos sens projetos.
O HI PSRM, vigente entre 1990 e 
1993, considerou, basicamente, que 
as diretrizes e prioridades do II PSRM 
continuariam vdlidas para o perlodo; 
e levou em conta os efeitos da ratifi- 
cagao, pelo Brasil, da Convengao das 
Nagoes Unidas sobre o Direilo do 
Mar, e teve como objetivo apoiar e 
incentivar a investigagao e explotagao 
dos recursos da Zona Economica 
Exclusiva.
Ap6s a elaboragao do III PSRM e do 
estabelecimento de sua meta principal 
a ser atingida, qual seja o levanta- 
mento dos potenciais sustentdveis de 
captura dos recursos vivos da Zona

Economica Exclusiva (ZEE), foi, 
entao, estabelecido em programa es- 
peclfico para operacionalizar a conse- 
cugao das metas, denominado Pro
grama para o Levantamento dos Po
tenciais Sustentdveis de Captura de 
Recursos Vivos da Z/>na Economica 
Exclusiva (Programa REVIZEE). 
Concebido como um detalhamento da 
meta principal a ser alcangada, den- 
tre os objetivos a serem atingidos pelo 
III PSRM, o Programa REVIZEE 
refletiu a preocupagao da CIRM com 
relagao as responsabilidades assumi- 
das pelo Brasil quando da ratificagao 
de sua adesao d Convengao das Na- 
goes Unidas sobre o Direilo do Mar, e 
foi elaborado por um Grupo de Espe- 
cialistas em recursos do mar, oriun- 
dos da comunidade cientifica natio
nal, prevendo atividades cujo initio 
dar-se-ia em 1990, estendendo-se all 
o ano de 2001, quando se esperava 
estar de posse dos resuUados finais 
dos trabalhos.
A Subcomissao do PSRM atribui d 
Secretaria da CIRM a tarefa de ela- 
borar a proposta o IV PSRM, levando 
em conta que as dificuldades finan- 
ceiras e os problemas conjunturais 
ocorridos no quadri&nio 1989/1993, 
durante o perlodo de vigtiicia do III 
PSRM, impediram, quase que total- 
mente, a realizagao dos trabalhos

previstos para aquele perlodo.
Uma vez que persiste a necessidade de 
se realizar as atividades planejadas no 
Programa REVIZEE, a luz dos pre
cedes estabelecidos na Convengao das 
Nagoes Unidas sobre o Direilo do 
Mar, foi elaborada a proposta do IV 
PSRM a partir da adequagao do III 
PSRM h realidade atual, uma vez que 
suas prioridades e diretrizes continu
um vdlidas.
A adesao aos principles da Conven
gao, e a intengao de cumpri-la quan
do esta entrar em vigor - aUm de di
re itos de soberania e exclusividade 
muito significativos que serao incor- 
porados ao patrimonio national - 
conferem ao Pals deveres de grande 
envergadura e que certamente exigi- 
rao um esforgo considerdvel, tais 
como delimitagao da plataforma con
tinental; e a explotagao dos recursos 
nao-vivos na drea jurisdicionada. 
Espera-se que o IV PSRM, orientado 
pelos aspectos bdsicos mencionados, 
promova avango rdpido e seguro na 
rota que nos permitird trazer do mar 
uma contribuigao cada vez mais vali- 
osa para o desenvolvimento da socie- 
dade brasileira.
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Atividades da SECIRM
A Secretaria da CIRM participou, 
no semestre janeiro/junho, dos 
seguintes eventos:

Coordenador da CIRM e o da 
Ciincia e Tecnologia ao NApOc 
"Ary Rongel".

grdfica das llhas Robert e 
Greenwich - UNISINOS
- Medigao da Corrente Antdrtica 
-INPE
- Sedimentagdo Glacial Tercidria 
na Ilha Rei George - IG/USP
- Balango de Massa, Morfologia, 
Dindmica e Glacioqulmica da 
Cobertura de Gelo da Ilha Rei 
George - UFRGS

18 a 21/01 -3° Voo de Apoio d 
Operagdo Antdrtica XII.

23/05 - Painel "Antdrtica", na 
Escola Superior de Guerra (ESG) 
- RJ.

07 a 11/02 - XII Sessao da Comis- 
sao Preparatdria para Autoridade 
dos Fundos Marinhos e do Tribu
nal Internacional para o Direito 
do Mar (ComPrep), referente a 
Convengao das Nagoes Unidas 
sobre o Direito do Mar, Kingston, 
Jamaica.

23 a 27/05 - 5° Voo de Apoio d 
Operagdo Antdrtica XII

111- SVBPROGRAMA DE CIEN- 
CIAS DA VIDA

16 e 17/06 - Reunido envolvendo 
pessoal do Ministirio da Ciencia e 
Tecnologia, Comunidade Cientifi- 
ca e Ministerio da Marinha, sobre 
equipamentos de Pesquisa a serem 
instalados no NApOc "Ary Ron
gel".

- Estudo Ecofisioldgico do Krill e 
Anflpodas da Bala do Almiranta- 
do - USP
- Ritmos Bioldgicos de Peixes An- 
tdrticos - USP
- Comportamento Bioqulmico e 
Fisioldgico de Organismos na 
Regido Antdrtica - UFPR
- Nlveis de Reslduos de Pesticidas 
Organoclorados e PCB/s na Co
deia Trdfica da Bala do Almiran- 
tado
- Nlveis de Hidrocarbonetos Fds- 
seis e Biogenicos na Bala do Al- 
mirantado - USP
- Aves Marinhas e Continentals 
da Antdrtica - UNISINOS
- Ecologia de Larva e Pds-Larva 
de Peixes Antdrticos - PUC/RJ
- Flora das Shetland do Sul, An
tdrtica - FISCS

06 a 10/03 - Visitas d Estagdo de 
Apoio d Antdrtica (ESANTAR); 
Fundagdo Universidade do Rio 
Grande (FURG); Universidade do 
Vale do Rio dos Sinos (UNISI
NOS) - Santa Cruz do Sul; Uni
versidade Federal do Rio Grande 
do Sul (UFRGS) - Porto Alegre -

PROANTAR

RS. Durante a Operagdo Antdrtica XII 
foram realizados os seguintes pro- 
jetos:10/03 - Visita ao Instituto de Pes- 

quisas Espaciais (1NPE) - Sdo 
Jose dos Campos - SP. I- SUBPROGRAMA DE C1EN- 

C1AS DA ATMOSFERA
11/03 - Painel "Antdrtica", 
Escola de Guerra Naval (EGN) -

na
- Investigagdo Geomagnitica na 
Antdrtica - INPE
- Propagagdo VLF na Baixa lo- 
nosfera - INPE
- Radionuclideos na Antdrtica - 
INPE
- Investigagdo lonosferica na An
tdrtica - INPE
- Gases Minoritdrios na Antdrtica 
-INPE

RJ.

07 a 11/03 - 4° Voo de Apoio d 
Operagdo Antdrtica XI 1.

Destacam-se as seguintes constru- 
gdes efetuadas na Estagdo duran
te o verdo 93/94:

16 a 18/03 - Reunido para Dis- 
cussdo do Programa de Avaliagdo 
do Potencial Sustentdvel de Re
cur so s Vivos da Zona Economica 
Exclusiva - ZEE - Centro de Pes
quisa e Extensdo Pesqueira da 
Regido Sul/Sudeste (CEPSUL), 
ltajal,SC.

- Heliponto capaz de atender he- 
licdpteros do porte de um Super 
Puma (aprox. 5.000 Kg)

Galpdo provido de aqudrios 
com dgua salgada corrente, para 
triagem de material bioldgico.

11- SUBPROGRAMA DE C1EN- 
C1AS DA TERRA

Estudo da Deformagdo e do 
Metamorfismo do Complexo Me- 
tamdrjlco de Scotia - FUJB/UFRJ
- Tafoflora da Ilha Rei George, 
Peninsula Antdrtica - UNISINOS
- Correlagdo Geoldgico-Estrati-

11 a 22/04 - XVIII Reunido Con- 
sultiva do Tratado da Antdrtica, 
Kioto, Japdo.

24 a 27/04 - Visita do Ministro


