
INFORMATIVO
COMISSAO INTERMINISTERIAL PARA OS RECURSOS DO MAR

tivos da ComLssao.
A primeira das Subsecretarias da 
SECERM surgiu da necessidade de 
estabelecerem-se as bases para a 
revLsSo da Politica Nacional para 
os Recursos do Mar (PNRM), ta- 
refa que veio a cumprir-se em 
1980. O primeiro Plano Setorial 
para os Recursos do Mar, aplican- 
do tal politica, surgiu em seguida, 
estabelecendo crit^rios, programas 
e subprogramas, projetos e sub- 
projetos, para desenvolvimento da 
pesquisa, explorayao e explota^ao 
dos recur
sos marinhos no Pats.
Com vistas a uma efetiva participa- 
^ao do Brasil na Antdrtica, criou-

se o Programa Antdrtico Brasileiro 
(PROANTAR), e com ele sua se- 
gunda Subsecretaria, para coorde- 
nar a implementa^ao do Programa 
e todas as demais atividades brasi- 
leiras no continente austral.
Uma terceira Subsecretaria, a de 
Utiliza^ao do Mar Planetdrio, cor- 
responde ao prepare do Brasil para 
adotar a Convengao das Na^Oes 
Unidas sobre os Direitos do Mar, 
com vistas it participa^ao nacional 
nos beneficios da explota^ao dos 
fundos marinhos, tendo como obje- 
tivos bdsicos a implementa^ao do 
Plano de Levantamento da Plata- 
forma Continental, para defini^ao 
de nossa fronteira man'tima.
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A CIRM comemorou no dia 12 de 
setembro, o vig6simo aniverstirio 
de cria<;ao.
Com a finalidade de assessorar o 
Presidente da Republica na politica 
do uso do mar, easejou a formula- 
gao da Politica Nacional para os 
Recursos do Mar, cujas diretrizes 
gerais encerram as linhas bdsicas 
que devem nortear os esfor^os bra- 
sileiros nas areas de ensino, pesqui
sa, exploragao e explota^ao racio- 
nal desses recursos.
Colegiado sob a coordena^ao do 
Minlstro da Marinha, hoje se cons- 
titui de representantes de nove mi- 
nist6rios: Marinha; Relates Exte- 
riores; Transportes; Educagao e 
Desporto; Industria, Com£rcio e 
Turismo; Minas e Energia, Cifencia 
e Tecnologia; Meio Amhiente e da 
Amazonia Legal e Secretaria de 
Planejamento, Orgamento e Coor- 
denagao da Presidencia da Repu- 
hlica.
Subordinada diretamente ao MinLs- 
tro da Marinha, foi instituida em 
1979, a Secretaria da Comissao In- 
terministerial para os Recursos do 
Mar (SECERM), incumbindo-se de 
executar as atividades pertinentes 
aos encargos t&nicos e administra-
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Operacao Antartica X - Uma Experiencia Vivenciada

Publicado pela Universidade 
Federal de Santa Maria (UFSM), 
"Operayao Antdrtica X - Uma 
Experiencia Vivenciada", escrito 
pelo Prof. Luiz Alexandre Schu- 
ch, € o resultado da sua perma- 
nencia na Esta^ao Comandante 
Ferraz, no periodo de dezembro 
de 1991 a Janeiro de 1992, onde 
participou das atividades ligadas 
ao sub-programa "Investigayao 
Geomagn&ica na Antdrtica, sob 
a responsabilidade do INPE. 
Fi'sico formado pela UFSM, no 
Rio Grande do Sul, ele relata sua 
experiencia como integrante da 
missao cienti'fica, abordando en- 
tre outros aspectos, o preparo 
para a participa^o na operacao, 
meio ambiente e a convivencia dos 
pesquisadores na Antartica.

esgoto sanibirio e aguas servidas, 
em termos de uso e limpeza, com 
vistas it sua manuten^ao e ao 
bom estado de funcionamento. A 
caixa de gordura deve ser limpa 
measalmente no verao e trimes- 
tralmente no inverno; o material 
retirado e peneirado e a borra 
gordurosa incinerada ou ade- 
quadamente acondicionada para 
ser, posteriormente, retirada da 
Antdrtica.
As fossas sdpticas deverao ser 
inspecionadas quanto it quanti- 
dade de dejetos organicos exis- 
tentes, de modo que a limpeza 
seja realizada antes de serem 
atingidos os seas limites de satu- 
ra^ao. Os dejetos deverao ser 
colocados em sacos pldsticos re- 
sistentes e transportados em bo
tes pneumriticos, e o seu conteii- 
do, lan^ado no meio da Easeada 
Martel. Todas as atividades rea- 
lizadas na EACF deverao ser 
comunicadas it SECIRM, com 
measagens especillcas, ...
Existem normas especillcas de 
controle de combustiveis e lubri- 
ficantes, bem como procedimen- 
tos e medidas preventivas e cor- 
retivas referentes a vazamentos. 
Foram analisados os possi'veis 
tipos de vazamento de combustf- 
veis, as possi'veis caasas, as con- 
sequfincias mais adversas, a pro- 
babilidade de ocorrfincia, al(5m 
das medidas corretivas e/ou pre
ventivas.
A partir da Operacao Antdrtica 
XI, serd implementado am Gru- 
po de Avaliayao Ambienbd, que 
possibilitard o cumprimento dos 
parametros previstos no "Proto- 
colo do Tratado da Antdrtica 
sobre a Prote<;ao ao Meio Ambi
ente", conhecido como Protocolo 
de Madri, um documento elabo- 
rado pelas partes consultivas do 
Tratado da Anbtrtica, para regu- 
lamentar e controlar todas as 
atividades humanas na Antdrti- 
ca. O Grupo de Avalia^ao Ambi- 
ental acompanhani e avaliani as

atividades antilrticas que deverao 
ser planejadas e reidizadas, de 
modo a evitar ou minimizar os e- 
feitos prejudiciais sobre as caracte- 
risticas dimitticas e meteoroldgi- 
cas; os efeitos prejudiciais signifi- 
cativos na qualidade da dgua e do 
ar; ;cs mudanyas significativas no 
meio ambiente atmosf^rico, terres- 
tre (induindo o aqudtico), glacial e 
marinho; as mudani;as prejudiciais 
na distrihuii;ao, quantidadeou pro- 
dutividade das esptkaes ou popula- 
£bes de esp&ies da fauna e flora; 
os perigos adicionais para as esp£- 
cies ameii^adas ou em perigo de 
extin«;ao; e a degrada^ao e o risco 
substancial de degradayao de dreas 
de importancia bioldgica, cientffi- 
ca, histdrica, estdtica ou de vida 
silvestre. Prioridade sent dada it 
preserva^ao do ecossistema e it 
pesquisa cienti'fica, induindo as 
pesquisas essenciais para a com- 
preensao do meio ambiente global. 
Relacionado diretamente it prote- 
<;ao do meio ambiente antartico, 
existem na EACF normas especf- 
fiicas para preven^ao e combate it 
incdidios, bem como a defini^iio 
de respoasabilidades e organiza- 
yao dos membros da estagito 
para a condu^ao das atividades 
relativas ao assunto..."

Trecho
"Quanto ao tratamento de lixo, 
nao 6 permitido o lanyamento ao 
solo de quaisquer materiais es- 
tranhos ao tunbiente antitrtico. O 
lixo devent ser separado de a- 
cordo com a sua natureza e co- 
locado em deptisitos apropriados. 
O lixo orgAnico, papds e peda^os 
de madeira deverao ser incinera- 
dos em condifbes atmosf^ricas 
favontveis, de modo a nao inter- 
ferir nas pesquisas que estao 
sendo realizadas em locals pr(5- 
ximos. As cinzas restantes e os 
demais tipos de lixo sao retirados 
da Antdrtica pelo NApOc Barao 
de Teffit. As latas e metais ddceis 
sao compactiidos e embalados em 
sacos pldsticos resistentes; videos 
e garrafas sao moi'dos e coloca
dos em caixas apropriadas. 
Quando nao houver cobertura de 
neve, serao realizadas "Opera- 
Vbes Pente Fino", com o objetivo 
de coletar todos os detritos es- 
tranhos ao meio ambiente antdr- 
tico que se encontram nas imedi- 
afoes da EACF. Existem normas 
especi'ficas que regulam os pro- 
cedimentos a serem cumpridos, 
relacionados com o sistema de Trinta-r£Ls Antirtico em pleno vcki
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Operacao Antartica XIII Reuniao do Grupo dc 

Assessoramento d 

PROANTAR
No dia 03 de novembro p.p. partiu 
do porto do Rio de Janeiro, o 
NApOc "Ary Rongel", para sua 
primeira viagem & Antdrtica. Apds 
escala ein Rio Grande para rece- 
himento de carga, vestimentas e 
equipamentos especiais , chegou ii 
EACF no dia 19 de novembro, 
transportando al£m dos oito com- 
ponentes do grupo base de verao, 
quatorze pesquisadores das ilreas 
de oceanografia e meteorologia.
No decorrer da Operacao estao grafistas. 
previstas, duas escalas em Punta

Arenas e Ushuaia, retornando ao 
Rio de Janeiro no dia 05 de abril 
de 1995, quando se encerra a fuse 
de verao da Operacao AntArtica 
XIII.
Estao previstos vinte projetos de 
pesquisa com atividades na 
EACF, acampamentns e refii- 
gios, envolvendo oitenta pesqui
sadores.

Nos dias 11 e 12 de agosto ultimo, 
ocorreu a reuniao do GA, nas de- 
pend^ncias do CNPq, tendo side 
analisadas as propostas de prqjetn 
para 1994. Na reuniao foram sele- 
cionadas as propostas de prqjetn 
para serem tmanciados e participa 
rem da Operacao AntArtica XIII.

Participam, tambfrn, uma equi- 
pe de jornalistas e outra de cine-

Novos Representan- 

tes na CIRMXXIII Reuniao do Comite 

Cientffico de Pesquisas Antarticas (SCAR)
Foram indicados pelos respectivos 
Ministros de Estado para Repre- 
sentantes na CIRM, o Dr. Harol- 
do Mattos de Lemos para repre- 
sentar o Minist^rio do Meio Am- 
biente e da Amazonia Legal e c 
Professor Antonio Josd Barbosa 
como representante do Minist£rio 
da Educa^ao e do Desporto.

Realizou-se em Roma, no pen'odo 
de 29 de agosto a 9 de setembro 
p.p., a XXIII Reuniao do Comitfe 
Cientffico de Pesquisa AntArtica, 
com a presen^a de delegates de 
28 pafses.
A CIRM se fez representar por 
delega^ao do Minist^rio da 
Ci£ncia e Tecnologia no SCAR e 
pelo SecretArio da CIRM no 
CoMNAP e SCALOP.
Na primeira semana, processa- 
ram-se as reunioes dos Grupos de 
Trabalho de Biologia; Geod&ia e 

* Informa^ao GeogrAfica; Geoffsica 
da Terra SAlida; Ffsica e Qufmica 
da Atmosfera; Pesquisa Solar, 
Terrestre e Astroffsica; Geologia; 
Biologia Humana e Medicina; dos 
Gerentes Nacionais de Programas 
AntArticos - MNAP e do Comite 
Permanente de Opera^oes e Lo- 
gfstica da AntArtica - SCALOP. 
Destacanun-se os seguintes temas 
na reuniao do CoMNAP:

- Rela^des com as Reunioes Con- 
sultivas do Tratado;
- Prohlemas do Turismo na AntAr- 
tica;
- Coordenagao com Organizagao 
Mundial de Meteorologia;
- Derramamento de 6leo, pre- 
venyao e resposta.
Na mesma ocasiao, foi realizado o 
VI SimpAsio de Logfstica e Ope- 
rayoes AntArticas, com apresenta- 
ydes sobre:
- CritArios para Seleyao de Pesso-

Ministro do Meio Ambi-

ente Visita a SECIRM

al;
- Energia Alternativa;
- Operayao em pista de pouso no 
gelo; e
- Seguranya aArea.

O Ministro do Meio Ambiente e 
da Amazdnia Legal, participou no 
dia 02 de agosto p.p. da 122® 
Sessao OrdinAria da CIRM.
Para exposiyao do estAgio atual 
do Plano de Gerenciamento Cos- 
teiro, passou a palavra A Dra. 
Oneida Freire, Coordenadora do 
Programa, que fez uma exposi
yao sobre o Plano , onde citou 
pontos relevantes dos anteceden- 
tes histdricos. Abordou o Geren
ciamento Costeiro como instru- 
mento da questao ambiental c 
falou dos resultados alcanyados c 
fontes de recursos para o Pro
grama.

Na ocasiao, tamb&n foi dada a 
conhecer pela delegayao russa, a 
descoberta do Lago Vostok, situ- 
ado no PlatA Central AntArtico, 
sob o gelo, com profundidades 
de atd 500 metros, sendo sua 
superffcie maior que o Lago 
Genfcve.
Na segunda semana, ocorreu a 
reuniao do Delegados Nacionais.

- Cooperayao internacional em 
ciencias, logfstica e operayoes;
- Monitoramento Ambiental;
- Gerenciamento de dados AntAr
ticos;
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que dispoe, assegurard, por meio
PROGRAMA REVIZEE de medidas apropriadas de gestao

e conserva?ao, que a preservavao 
dos recursos vivos na ZEE nao 
seja ameayada por um excesso de 
captura;
3- taLs medidas devein ter tanih£in 
a finalidade de preservar ou res- 
tabelecer as populates de esp6cies 
capturadas em m'veis que possum 
produzir o mdximo rendimento 
sustentado, determinado a partir 
de fatores ecoldgicos e economicos 
pertinentes.
Concretizando a dee is a o de im- 
plementar as delihera^5es estabe- 
lecidas pela Conven^ao, o Brasil, 
em 04 de Janeiro de 1993, atrav^s 
da Lei 8.617, normatizou as dire- 
trizes bitsicas para ocupa^ao da 
ZEE (capitulo HI - Art. 6° a 8°), 
assim descritas:
Art 6° - A Zona Econftmica Ex- 
clusiva brasileira compreende uma 
faixa que se estende das 12 as 
duzentas milhas man'timas, con- 
tadas a partir das linhas de base 
que servem para medir a largura 
do mar territorial.
Art 7" - Na Zona Econbmica Ex- 
clusiva, o Brasil tern direitos de 
soberania para fins de explorayao 
e aproveitamento, conservayao e 
gestao dos recursos naturals, vivos 
ou nao-vivos, das dguas sobreja- 
centes ao leito do mar, e seu sub
solo, e no que se refere a outras 
atividades com vistas ii explora^ao 
e ao aproveitamento da zona para 
fins economicos.
Art. 8° - Na Zona Econftmica Ex- 
clusiva, o Brasil, no exercicio de 
sua jurlsdigao, tern o direito ex- 
clusivo de regulamentar a investi- 
ga?ao cientifica marinha, a prote- 
gao e preserva^ao do meio mari- 
nho, bem como a coastrugao, ope- 
rat;ao e uso de todos os tipos de 
ilhas artificials, iastala^oes e es- 
truturas.
Paragrafo Unico - A investiga^ao 
cientifica marinha na Zona Eco
nomica Exclusiva s6 podenl ser 
conduzida por outros Estados com 
o consentimento prtivio do Gover- 
no brasileiro, nos termos da le- 
glslavao em vigor que regula a

materia.
E relevante considerar a posifao 
estrat^gica desfruUida por aqueles 
pai'ses que possuem potenciais de 
alimento, na atual e futura con- 
juntura internacional, ainda mais 
quando se trata de protema ani
mal.
O conhecimento dispom'vel sobre o 
mar brasileiro, na faixa de at6 200 
metros de profundidade (cerca de 
60-100 milhas), indica que 6 com- 
posto de biotas tropicals e subtro
picals que se caracterizam por 
apresentar alta diversidade de 
espteies, formando no entanto, 
estoques nao muito densos. En- 
tretanto, no global e em fun^ao de 
suas dimensoes, 6 inquestiondvel o 
potencial de recursos pesqueiros 
de sua drea que vai ate as 200 
milhas e que necessita ser adequa- 
diunente conhecido e mensurado. 
Assim, o Mar Brasileiro represen- 
ta uma importante finite geradora 
de alimento, emprego e de divisas 
para a na^ao, que s6 poderd ser 
adequadamente incrementada, se 
fundamentada em resultados t6c- 
nicos e cienti'ficos. Para tanto, hd 
necessidade de se buscar um es- 
for^o coletivo de toda a sociedade 
brasileira, devido a vasta exteasao 
da ZEE (cerca de 3.000.000 Km2), 
d relativa limita^ao de recursos 
humanos qualificados, d insufici- 
encia de meios fiutuantes e d es- 
cassez de recursos financeiros. 
Portanto, o exito na consecu^ao 
deste programa dependerd defini- 
tivamente de sua deflniyao como 
politico de governo e respectiva 
aloca^ao de recursos humanos e 
financeiros.
E importante salientar que o pre
sente programa representa um 
primeiro e indlspensdvel passo 
visando d incorporayao do uso dos 
recursos vivos na ZEE pela socie
dade brasileira. Isto significa que 
nesse processo haverd desdobra- 
mentos relacionados ao monito- 
ramento de futuras pescarias , de 
forma a viahilizar sua adequada 
administracao e na perspectiva do 
uso sustentdvel de tals recursos.

O Programa "Avalia^ao do Poten
cial Sustentdvel de Recursos Vivos 
da Zona EconAmica Exclusiva - 
REVIZEE", resulta de um deta- 
Ihamento da meta principal a ser 
alcan^ada dentro dos objetivos 
definidos pelo IV PSRM e reflete 
a preocupa^ao do Governo Brasi
leiro relativamente ds responsabi- 
lidades assumidas pelo Brasil 
quando da ratifica^ao d Conven- 
gao da Na^oes Unidas sobre o Di
reito do Mar, estando previstas 
atividades para o pen'odo de 1994 
a 1998.
Foi concebido com base em pro
grama similar, elaborado em 
1990, no ambito da CIRM.
De concep^ao eminentemente ge- 
rencial, possui cardter halizador 
no tocante ds pesquisas a serem 
priorizadas pelo Minlsttirio do 
Meio Ambiente e da Amazonia 
Legal, quando da apresenta<;ao de 
propostas regionals especificas. 
Formatado em fei<;ao preliminar, 
foi submetido d apreciai;ao da 
comunidade cientifica que apre- 
sentou contribui^oes para seu en- 
riquecimento.

I- ANTECEDENTES

O Brasil ao ratificar em 1988 a 
Convengao das Nagoes Unidas 
sobre o Direito do Mar, assumiu 
uma s6rie de direitos e deveres 
frente d comunidade nacional e 
internacional.
Dentre tals compromlssos, desta- 
camos aqueles relacionados d ex- 
ploragao e aproveitamento, con- 
servagao e gestao dos recursos 
vivos na Zona Economica Exclusi
va - ZEE.
Neste particular, foram estabele- 
cidas na Conven<;ao (Art. 61):
1- o Estado costeiro fixard as cap- 
turas permlssiveis dos recursos 
vivos na ZEE;
2- o Estado costeiro tendo em con- 
ta os melhores dados cienti'ficos de
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II - OBJETTVOS dos, de forma integruda e inter- 
disciplinar, deverd permitir a oh- 
tenyao das seguinte.s informa^oes: 
tondigdes meteoroldgicas oceani- 
cas; indLspeasdveis para a prevLsao 
do tempo; dLstribui^ao das propri- 
edades ftskas e qui'micas da dgua,; 
andlise de massas de dgua; proces- 
sos de mLstura e circulagao e sua 
intera^ao com a biota; qualidade 
das iiyuas; natureza e topografia 
do fundo;composi^ao textual e 
quimica do substrato e sua intera- 
^ao com a biota; componentes da 
flora e da fauna; valores de "stan
ding-stock" das espdcies dominan- 
tes,suas varia^oes e dinamica rela- 
cionadas aos fatores ambientais; 
associates e assembkia, abun- 
dancia absoluta dos recursos vivos 
macs significativos e estimativa da 
captura maxima sustentdvel e, 
ainda, efeitos de poluentes sobre a 
biota.

atividades relacionadas 
pesquisa sobre os recursos vivos 
do mar, nos diversos organismos 
envolvidos, deverii guardar 
formidade com as diretrizes desse 
Programa, que se constitui em um 
desdobramento do IV PSRM, vd- 
lido para o pen'odo 1994-1998.

com a

Proceder ao levantamento dos 
potencias sustentdveis de captura 
dos recursos vivos na ZEE, visan- 
do atingir as seguintes metas:
- Inventariar os recursos vivos na 
ZEE e as caracteri'sticas ambien
tais de sua ocorrencia;
-Determinar suas biomassas; e 
-Estabelecer os potencias de cap
tura.

con-

V - RESULTADOS ESPERADOS

O Brasil deverii estar preparado 
para atender ao disposto na Con- 
vento das Nates Unidas sobre o 
Direito do Mar. Em vistas disso, 
espera-se que ao ttmino desse 
Programa obtenham-se os seguin
tes resultados:
-Determinato das biomassas e 
potencials de captura dos recursos 
pesqueiros demersais (peixes, 
crustdceos e moluscos), em toda a 
sua ZEE;
- Determinato das biomassas e 
potencias de captura de recursos 
peldgicos pequenos e grandes 
(sardinha, anchoita, atuns e afins, 
tubaroes, lulas e outros), em toda 
a sua ZEE;
- Determinato das variates das 
condites ambientais na ZEE, que 
provocam oscilates espaciais e 
sazonais na distrihuito dos 
sos pesqueiros;
- Proporcionar ao setor pesqueiro 
as oportunidades para a diversifi- 
cat<> e melhor aproveitamento do 
parque industrial instalado, favo- 
recendo a recuperagao de estoques 
tradicionais e intensamente explo- 
tados;
- Proporcionar as oportunidades 
para a forma^ao de uma frota 
pesqueira oceanica destinada ao 
aproveitamento dos recursos pes
queiros da ZEE;
- Incremento da capacidade de 
pesquisa para a realiza^ao da ava- 
lia^ao do potencial da ZEE, com a 
incorporate de novos meios flu- 
tuantes, instrumental cientiTico. e 
pessoal qualitlcado em m'vel naci- 
onal; e
- gerato de informacoes e dados 
estattsticos para avalia^ao dos 
recursos pesqueiros explotados e 
amilises setorials diversas.

ID- METODOLOGIA DE TRA- 
BALHO

A avalia^ao dos potencials de cap
tura sustentdvels dentro da ZEE
requer que sejam conhecidas as
espties que ocorrem nas dreas, a 
sua distrihuito espacial e tempo
ral, a sua hiomassa e a sua vulne- 
rahilidade ds artes de pesca.
Tambdm l necessario a descrito 
dos aspectos bidticos e abidticos de 
seus "habitats", os nfveis de pro- 
dugao primdria e, se possivel, suas 
respostas ds variagdes oceanogrd- 
licas, hem como a qualidade das 
dguas, observando as particulari- 
dades/especificidades de cada drea 
pesquisada.
Como primeiro passo, d importan- 
te a elaborate) de uma smtese de 
todas as informates jd exlstentes, 
com a recuperagao de dados hlstd- 
ricos, bem como a revisao biblio- 
grdfica de relatdrios e trabalhos 
cientificos (nacionals e estrangei- 
ros).
Paralelamente d prospeegao pes
queira, serao tambdm realizadas 
pesquisas nas areas de oceanogra- 
fia flsica, quimica, bioldgica, geo- 
Idgica e, ainda, deverd ser objeto 
de atengao o emprego do seasori- 
amento remoto capaz de fornecer 
informagdes sobre temperatura e 
produtividade primdria compara- 
das ds observagdes "in situ".
As metodologias padronizadas, 
para cada segmento do presente 
Programa, serao oportunamente 
detalhadas pela comunidade cien- 
ti'flca, que deverd levar em conta 
as especificidades de cada regiao.
A avaliagao de todos os resulta-

IV - COORDENACAO

O exito na consecugao dos objeti- 
vos propostos pelo Programa de- 
penderd do declsivo engiqamento 
da comunidade cientifica, bem 
como de uma efetiva coordenagao 
por parte dos drgaos envolvidos 
que, necessariamente, terao que 
desempenhar suas fungdes especi- 
ficas em tempo hdbil para que as 
pesquisas nao venhiun a sofrer 
qualquer solugao de continuidade. 
Neste contexto, caberd d (ao):
1- CIRM supervisionar as ativida
des desse Programa, atravds da 
Subcomissao para o Plano Setorial 
para os Recursos do Mar. Por seu 
turno, esta contard com um comi- 
t6 executive, coordenado pelo 
Ministtio do Meio Ambiente e da 
Amazdnia Legal, que acompanha- 
rd e viabilizard a excugao do Pro
grama.
2- Ministdrio do Meio Ambiente e 
da Amazdnia Legal, nos termos jd 
estabelecidos pela CIRM, coorde- 
nar os assuntos relatives d conse
cugao deste Programa, inclusive o 
de proper as prioridades para os 
projetos que o integram.
Assim, o planejamento de todas as

recur-
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Seminarios de Ava- 

liacao dos Pianos e 

Programas Afetos 

a CIRM

A SECIRM promoveu no pen'odo 
de 13 a 22 de setembro, com a- 
poio dos Minist£rios de Ciencia e 
Tecnologia e Meio Ambiente e 
Amazonia Legal, quatro semimi- 
rios destinados a avaliar os Pro- 
grama e Pianos Nacionais de res- 
ponsabilidade da CIRM. Assim, 
cerca de 80 cientistas e personali- 
dades ligadas aos assuntos consi- 
derados, discutiram eproduziram 
relatdrios sobre o PROANTAR, 
GERCO, PSRM e LEPLAC.

Seminiirio de Avaliacao do 1’lano Setorial para os Keeursos do Mar, 
realizado na SECIRM.

Comemoracao 

do 20° Aniversario
Sessao de abertura, prcsidida 
pelo Exrno. Sr. Presidente da 
Camara dos Deputados, Depu- 
tado Federal Inocencio de 
Oliveira, contou com as presen- 
fas do Ministro de Cifincia e 
Tecnologia Israel Vargas 
Ministro Coordenador da CIR- 
M, Almirante-de-Esquadra Ivan 
da Silveira Serpa;

Aprovado o IV 

Plano Setorial para 

os Recursos do Mar

da CIRM

Como parte das comemorafdes do 
vigdsimo aniversdrio da CIRM, 
al6m dos semindrios jd menciona- 
dos, a SECIRM coordenou um 
programa de eventos, que se ini- 
ciou no m£s de agosto e se esten- 
deu att: o imcio de novembro. 
Dentre as atividades programadas 
destacaram-se:

e do

Pelo Decreto n°1203 de 28 de ju- 
Iho de 1994, o Presidente da Re- 
puhlica aprovou o IV Plano Se
torial para os Recursos do Mar 
(PSRM). Este documento visa 
lundamentalmente promover a 
explotafao racional dos oceanos, 
que apresentem interesse para o 
desenvolvimento economico e 
social do pais, tendo como meta 
principal a ser atingida, o levan- 
tamento dos potenciais sustentd- 
veis dos recursos vivos da Zona 
EconAmica Exclusiva (ZEE).

- de 05 a 10/09 esteve aberta ao 
publico, no Park Shopping, mos- 
tra fotogrdFica e exposifao sobre 
o tema Antdrtica, destacando 
aspectos da preseiifa brasileira 
naquele Continente;- de 22/08 a 02/09 loi realizada no 

Espafo Cultural da Cdmara dos 
Deputados, uma exposifao sobre 
o tema "A Missao Cienti'fica Bra
sileira na Antdrtica";

- de 10 a 14/10 foi montado no 
Coldgio Naval, Angra dos Reis, 
RJ, uma exposifdo sobre o Pro- 
grama Antdrtico Brasileiro;

- em 31/08 foi conduzido no au- 
ditdrio do Espafo Cultural da 
Cdmara dos Deputados, um ciclo 
de palestras, enfocando a "Ope- 
racionalizafdo do Programa 
Antdrtico Brasileiro". As pales
tras foram proferidas por repre- 
sentantes da SECIRM, do CNPq 
e da Comunidade Cienti'fica. A

de 28/10 a 06/11 a SECIRM 
participou com mostra fotogrdfi- 
ca sobre as atividades brasileiras 
na Antdrtica, na XIII Feira do 
Livro e I Feira Internacional da 
Cultura, realizadas no Pavilhao 
de Feiras e Exposifoes de Brasi
lia.



Estmtura Organizaci- 

onal do Comite Exe

cutive para o Progra- 

ma REVIZEE

Linhas de Base Retasto dos retursos vivos da Zona 
EconAmica Exclusiva, no context© 
do Plano Setorial para os Recursos 
do Mar.

No dia 21 de outubro de 1994, o 
Presidente da Repuhlica aprovou o 
Decreto n" 1.290, que estahelece 
os pontos apropriados para o tra- 
(.ado das Linhas de Base Retas ao 
longo da costa brasileira.
O sen estabelecimento possihilitara 
definir com precLsao os limites 
maritimos brasileiros no que diz 
respeito ao sen mar territorial, 
zona contigua e zona economica 
exclusiva, que serao representados 
nas cartas nduticas.
As mesmas linhas de base serao 
origem para a contagem das 
dist^ncias que servirao para fixar 
a plataforma continental juridica 
do Brasil.

25aReuniao do PGGM

Esta reuniao teve como objetivo 
tratar da:
- Avalia«;ao do desenvolvimento da 
geologia e geofisica marinha nas 
universidades durante os 25 anos 
do P(i(im;
-Meios flutuantes e equipamentos; 
Avaliar a participa^ao em 

programas governamentais e 
internacionais, tais 
GERCO, REVIZEE, OSNLR, 
COMEMIR, CZAR, GOOS, 
entre outros;
- Estahelecer metas de pesquisas.
0 PGGM, hoje composto por 
representantes de quatorze 
universidades brasileiras reune-se 
anualmente. Durante o evento sao 
feitas apresenta^oes formais de 
trabalhos cientificos de cada um 
dos membros. Os resultados dos 
projetos especiais
contribui^oes de todos os 
membros sao apresentados pelos 
coordenadores de projetos. Sao 
tamhlm apresentados em forma 
de pain^is, os trabalhos em 
desenvolvimento pelas instituigoes. 
AI6m do aspect© cientiTico, 6 feita

avaliagao 
desenvolvimento da oceanografia 
geoldgica e geofisica marinha e 
tra^adas metas para os anos futu- 
ros.

Na 122” Sessao Ordindria da 
CIRM, realizada em 02 de agosto 
p.p., a CIRM aprovou a estrutura 
organizacionai do Comite Executi- 
vo do Programa "Avalia^ao do 
Potencial Sustentdvel de Recursos 
Vivos da Zona Economica Exclusi
va - REVIZEE".
O ComitS senS coordenado pel© 
MinLstdrio do Meio Ambiente e da 
Amazonia Legal e contani com 
representantes dos Ministdrios da 
Marinha; Educa^ao e do Desporto; 
Cifencia e Tecnologia; IBAMA e 
Secretaria da CIRM.
Caberd ao Comitfe elaborar o deta- 
Ihamento, acompanhar e viahilizar 
a execugao do Programa.

como

Convencao das Na- 

coes Unidas Sobre o

Direito do Mar
Ratificada pelo Brasil em 22 de 
dezembro de 1988, entrou em vi
gor no dia 16 de novembro de 
1994, a Convencao da Na^fles Uni- 
das sobre o Direito do Mar.
O Brasil, por meio de suas diver- 
sas delegates, participou, ativa- 
mente, das complexas negocia^oes 
que caracterizaram a Ell Confe- 
rfencia das Na^oes Unidas sobre o 
Direito do Mar. Seus trabalhos, 
desenvolvidos ao longo de nove 
anos, resultaram no maior empre- 
endimento normativo da histtiria 
das relates internacionais.

Convenio REVIZEE
com

O Minist6rio da Marinha, a 
Comissao interminlsterial para os 
Recursos do Mar e a PetrobriLs, 
celebraram em julho, convfenio de 
coopera^ao t6cnica financeira.
O presente conv£nio tern por 
objeto a implantagao de um pro
grama de miitua coopera^ao, no 
sentido de prover o necessslrio a- 
poio de comhustivel as embarca- 
Coes que integraram o Programa 
REVIZEE, que visa o levantamen-

douma
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SEC/RMA tividades da
A Secretaria da CIRM partici- 
pou, no semestre julho/dezem- 
bro, dos seguintes eventos:

18/08 - Visita a Diretoria de Hi- 
drografla e Navega^ao - RJ.

03/11 - Apresenta?ao de despedi- 
das ao NApOc "Ary Rongel" por 
ocasiao de sua 1“ viagem a An- 
titrtica.12/09 - 43* Reuniao do Comitfi 

Executive para o LEPLAC - 
Diretoria de Hidrografia e Nave- 
gayao - DIIN - RJ.

11 e 12/07 - Reuniao de Avalia- 
yao do Programa Antdrtico Bra- 
sileiro - INPE - S.Jos£ dos Cam
pos - SP.

07 a 11/11 - Reuniao para Dis- 
cassao de Padrdes Mmimos Me- 
todoldgicos das Pesquisas do 
Programa REVIZEE - Centro de 
Pesquisas e Extensao Pesqueira 
do Sudeste/Sul - Itajai - SC.

29/08 a 06/09 - XIII Reuniao do 
ComitS Cientifico de Pesquisas 
Antdrticas - Roma - Itiilia.

Visita ao Instituto de13/07
Geociencias da Universidade do 
Estado de Sao Paulo 
S. Paulo.

USP -
28/09 - Palestra sobre o Levan- 
tamento da Plataf'orma Conti
nental, na Faculdade Candido 
Mendes - RJ.

07/11 - 44* Reuniao do Comite 
Executivo para o LEPLAC - 
Diretoria de Hidrografia e Nave- 
gayao - DUN - RJ.

14/07 - Palestra no Instituto Bra- 
sileiro de Assuntos Estratdgicos - 
IBAE - S. Paulo.

16 a 18/10 - 25* Reuniao do Pro
grama Plurianual de Geologia e 
Geofisica Marinha - Sao I.uiz - 
MA.

09 a 19/11 - 7° Voo de Apoio ii 
Operayao Antdrtica XII.25 a 29/07 - 6" Voo de Apoio it 

Operayao Antartica XII.
18/11 - Reuniao no Arsenal de 
Marinha do Rio de Janeiro, so
bre a Aplicayao do Saldo Orya- 
mentdrio dos Recursos do 
LEPLAC.

01 a 26/08 - XIII Sessao da Co- 
missao Preparatdria para Auto- 
ridade Internacional dos Fundos 
Marinhos e do Tribunal Interna
cional paro os Direitos do Mar e 
da III Sessao Substantiva da 
Conferencia das Nayoes Uni das 
sobre Espdcies Altamente Migra- 
tdrios e Tranzonais.

25/10 - Palestra no 38Congres- 
so Brasileiro de Geologia - Cam- 
boriii - SC.

31/10 a 04/11 - Workshop sobre 
Gerenciamento Costeiro, Monte
video, Uruguai.

01 a 04/12 - Semindrio sobre "As 
Ayoes do Governo Brasileiro no 
Mar" - Sao Sebastian - SP.

4)3/11 - Reuniao sobre o GOOS 
JGlobal Ocean Observation Sys
tem) - RJ.

05/08 - Lanyamento ao mar do 
navio de pesquisa Alte. Paulo 
Moreira - Itajai - SC.

ComissSo Interministerial para os Recursos do Mar
Secretaria da CIRM
Ministdrio da Marinha - 4° andar
70.055-900 - Brasilia - DF


