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NESTA EDICAOs C IR M TEM NOVO SECRETARY

Nomeado por De
ere to Presidencial, 
de 31 de mar go de 
1995, assumiu o car
go de Secretario da 
Comissao Interminis- 
terial para os Re- 
cursos do Mar, no 
dia 07 de abril ul
timo,
Almirante JULIO SOA
RES DE MOURA NETO,
em solenidade presi- 
dida pelo Exm^ Sr. 
Ministro da Marinha 
e Ministro Coordena- 
dor da CIRM, Almi- 
rante-de-Esquadra 
MADRO CESAR RODRI
GUES PEREIRA.

Ao assumir o 
seu primeiro cargo 
como Almirante, 
novo Secretario da 
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CIRM tem novo 
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o

CIRM
muito que 
feito nos 20 anos de 
atividades no ambito

o

da CIRM, com o de- 
senvolvimento 
relevantes programas 
de carater nacional, 
e ressaltou os es- 
forgos desenvolvidos 
pelos
Instituigoes de Pes- 
quisas e Cientistas 
parceiros desta Co
missao .

Contra-o de

Ministerios,

Passagem de Fungao do Secretario da CIRM

NApOc ARY RONGEL REGRESSA DA OPERACAG ANTARTICA XIII
_
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20 ANOS DA ADESAO BRASILEIRA AO TRATADO DA ANTARTICA

giado e coordenado 
pelo Ministerio da 
Marinha, hoje con- 
tando com a partici- 
pagao de represen- 
tantes dos Ministe- 
rios da Marinha; das 
Relagoes Exteriores; 
dos Transportes; da 
Educagao e Despor- 
tos; da Ciencia e 
Tecnologia; do Meio 
Ambiente, dos Recur- 
sos Hidricos e da 
Amazonia Legal; e 
do Planejamento e 
Orgamento, 
dispoe da Secretaria 
da Comissao Intermi- 
nisterial para os 
Recursos do Mar (SE- 
CIRM) para executar 
as atividades perti- 
nentes aos encargos 
tecnicos e adminis- 
trativos da Comis
sao .

Comemorou-se, 
em 16 de maio de 
1995, os 20 anos de 
adesao do Brasil ao 
Tratado da Antarti- 
ca.

o Navio Oceanografi- 
co "Professor Wladi- 
mir Besnard", do 
Institute Oceanogra- 
fico da Universidade 
de Sao Paulo, sele- 
cionou o local onde 
seria instalada a 
futura Estagao Bra- 
sileira na Antarti- 
ca. Em 12 de setem- 
bro de 1993, o Bra
sil foi aceito como 
membro consultivo do 
Tratado da Antarti- 
ca.

0 Tratado da 
Antartica foi assi- 
nado, em 01 de de- 
zembro de 1959, num 
esforgo comum e coo- 
perativo entre doze 
paises 
iniciais (Africa do 
Sul, Argentina, Aus
tralia,
Chile,
dos, Franga, Japao, 
Nova Zelandia, Noru- 
ega, Reino Unido e a 
entao Uniao Sovieti- 
ca) , e iniciou sua 
vigencia a partir de 
23 de junho de 1961.

integrantes

Belgica, 
Estados Uni- e que

Na Operagao 
a Es- 

Antartica 
Ferraz" 

pas-

Antartica II, 
tagao
"Comandante 
foi instalada, 
sando a operar a 
partir de 06/02/84, 
com 8 modules, pos
ter iormente, 
ampliada, passando a 
funcionar 
ruptamente 
todo o ano (periodo 
de verao e inverno), 
a partir de 1986 e, 
hoje, conta com 62 
modules.

0 Brasil, 
memento em que ade- 
riu ao Tratado, as- 

posigao 
pais nao-

territorialista, 
vem pautando suas 
atividades de forma 
a intensificar sua 
participagao 
diversos foruns que 
compSem o Sisterna do 
Tratado da Antarti-

foino

ininter-
sumiu a Assim, apos o 

Pais assinar o Tra
tado em 1975, na 
condigao de membro 
aderente, em janeiro 
de 1982 era insti- 
tuido
Antartico Brasileiro 

e com 
segunda

durante
de

e

o Programanos
Na epoca em que 

o Brasil se langou, 
atraves do Programa 
Antartico Brasileiro 
(PROANTAR), na ex- 
ploragao cientifica 
e, consequentemente, 
na participagao das 
deliberagoes quanto 
ao futuro da regiao 
antartica, 
zou-se esforgos para 
aparelhar e treinar 
os pesquisadores e 

apoio. 
com esses

(PROANTAR) 
ele,
Subsecretaria 
SECIRM, 
pela
do programa e todas 
as demais atividades 
brasileiras no con
tinents austral. Ja 
em dezembro do mesmo 
ano, deixava o porto 
do Rio de Janeiro o 
Navio de Apoio Ocea- 
nografico "Barao de 
Teffe" para realizar 
a Operagao Antartica 
I que,

a
ca. da

Nao
com o proposito de 
atender a necessida- 
de de se estabelecer 
uma Politica Nacio- 
nal para os Recursos 
do Mar e de supervi- 
sionar sua aplica- 
gao, foi criada, em 
12 de setembro de 
1974, a Comissao In- 
terministerial para 
os Recursos do Mar 
(CIRM), orgao cole-

obstante, responsavel
implementagao

canali-

pessoal de 
Hoje,
procedimentos, 
PROANTAR desfruta de

o
contando com
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consideravel presti- 
gio no ambito do 
Sistema do Tratado 
da Antartica, onde 
nossa Estagao tern 
sido apontada como 
padrao de referencia 
quanto a preservagao 
do meio ambiente 
antartico. Em termos 
de pesquisas cienti- 
fica, belgas, ale- 
maes,
chilenos, argenti- 

canadenses, 
americanos, italia- 
nos e outros tern 
solicitado trabalhar 
em regime de coope- 
ragao, com cientis- 
tas
Pesquisadores nacio- 
nais fazem parte de 
importantes grupos 
cientificos assesso- 
res do Sistema do 
Tratado da Antarti
ca .

manter a imagem do 
Brasil no cenario 
mundial, como tambem 
a marcar a presenga 
brasileira na regiao 
antartica, 
trando a comunidade 
internacional o fir- 
me interesse do Bra
sil naquela area e 
possibilitando 
participagao do nos-

so Pais em todos os 
beneficios resultan- 
tes das atividades 
realizadas no Conti
nents Branco, espe- 
cialmente naqueles 
que poderao ser pro- 
porcionados 
aproveitamento dos 
recursos ali exis- 
tentes.

demons-

pelo

a

poloneses,
TRATADO DA ANTARTICA

nos.

brasileiros.

0 PROANTAR, se 
mantem gragas a um 
grande esforgo ope- 
racional e logisti- 
co. Hoje, o trans
ports da maioria do DESINTEGRAQAO DE PARTE DO GELO ANTARTICO 
pessoal, todo o com- 
bustivel e grande 
parte do material 
destinado a Estagao 
Comandante Ferraz e 
feito pelo Navio de 
Apoio Oceanografico 
Ary Rongel, constru- 
Ido para operar no 
ambiente antartico.
Complementando 
apoio logistico, sao 
realizados 7 Voos 
anuais com aeronaves 
C-130 da FAB, que 
viabilizam os reve- 
zamentos das equipes 
cientificas.

Assim, colhem- Antartica,
se os resultados de perdidos para o mar.
um trabalho arduo e Os fenomenos
abnegado, visando, aqui relatados ocor- alguns quilometros)
nao so a projetar e reram aproximada- no Mar de Weddell,

UASHINGTON, DC 01 DEZ 59

Glaciologistas 
latino-americanos e 
europeus reunidos em 
Ushuaia (Argentina), 
na semana de 27 a 31 
de margo, confirma- 
ram fenomenos ocor- 
ridos no norte da 
Peninsula Antartica, 
durante os primeiros 
meses do ano. Nesse 
periodo, cerca de 
4500 Km2 da Plata- 
forma de Gelo Lar
sen, ligada a parte 
leste da Peninsula 

for am

mente a 3 00 Km ao 
sul da Estagao An
tartica Comandante 
Ferraz.

A desintegragao 
iniciou-se no dia 22 
de janeiro de 1994, 
formando milhares de
fragmentos de gelo, 
alguns com 200 a 300 
metros de espessura. 
No dia 22 de 

mes

o

margo 
em curso, 

todo o gelo ja esta- 
fragmentado 

avangando como ice
bergs
normal (algumas de- 
zenas de metros a

do

va e

de tamanho
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nada restando desta 
parte da plataforma.

Argentina 
situada, 

destes even-

gelo, gue flui do 
interior do conti- 
nente, chega a costa 
e flutua, sem no 
entanto separar-se 
do continente. A 
maior dessas plata- 
formas, Plataforma 
de Ross, tem uma 
area aproximada de 
540 mil km2 (ou 
ja, guase o tamanho 

Estado 
Bahia!). A espessura 
do gelo nessas pla- 
taformas varia de 
200
Iceberg sao 
dos, constantemente, 
a partir e na frente 
destas plataformas.

glaciologistas, como 
urn sinal de alerta 
do aquecimento e 
derretimento do gelo 
regional.

A Base
Matienzo 
antes
tos, numa ilha cer- 
cada por gelo a 3 0 
Km da costa encon- 
tra-se agora ao lado 
do mar.

Por outro lado, 
esses fenomenos nao 
indicam que o resto 
do gelo antartico 
esta se derretendo. 
Na verdade, os cien- 
tistas creem que o 
aumento da tempera- 
tura da atmosfera 
aumentara o volume 
do gelo antartico, 
em vez de derrete- 
lo.

se-
Ao mesmo tempo, 

a plataforma de gelo 
existente no Canal 
Principe 
entre a ilha James 
Ross e a Peninsula 
Antartica, 
desapareceu comple- 
tamente, 
perda total de 700 
Km2 de gelo. Pela 
primeira vez na his- 
toria, a Ilha de Ja
mes Ross foi circu- 
navegada.

do da

Gustavo,

a 1000 metros.
forma-tambem

sendo a
pesquisas 

sobre os fenomenos, 
aqui relatados, sao 
realizadas no Labo- 
ratorio de Pesquisas 
Antarticas e Glacio- 
logicas da UFRGS, 
sob a coordenagao do 
glaciologista 
PERSON C.

As

E evidente que 
a formagao de ice
berg e a desintegra- 
gao da plataforma de 
gelo aqui relatada 
nao contribuem dire- 
tamente para o au
mento do nivel do 
mar, pois ja estavam 
flutuando. Platafor
mas de gelo nao de- 
vem ser confundidas 
com o gelo marinho 
(ou seja, o mar con- 
gelado).

Destaca-se
iceberg gigante me- 
dindo 7 0 km de 
primento por 3 8 km 
de largura e, no 
momento, 
ao largo da Plata
forma de Gelo Lar
sen, que provavel- 
mente se movimentara 
para o norte a par
tir do proximo verao 
austral. Seu volume 

estimado em 
de agua, 

representa a neces- 
sidade de agua pota- 
vel da humanidade 
para urn periodo de 
dois meses.

urn
JEF- 

SIMOES, 
que conta com a co- 
laboragao do Insti
tute Antartico Ar
gentine, do Centro 
Austral Antartico do 
Chile

com-

encalhado

e, financia- 
mento do CNPq 
apoio da SECIRM.

e

0 mais impor- 
tante, do ponto de 
vista cientifico, 
nao e a separagao do 
iceberg gigante, mas 
sim a desintegragao 
de parte da Plata
forma de Gelo Lar
sen. Este colapso do 
gelo e atribuido ao 
aquecimento da tem- 
peratura media da 
atmosfera, 
norte da 
Antartica e perife- 
rica, em 2,5ec 
ultimos

* Prof. Jefferson 
C.Simoes
(Ph D, Cambridge) 
Coordenador do 
LAPAG/UFRGS

total, 
500 km3

Plataformas de 
gelo, como a de Lar
sen, sao partes flu- 
tuantes da 
que cobre 99% do 
Continente Antartico 
(area total de 14 
milhoes de Km2). Sao 
formadas quando o

na parte 
Peninsulacalota

nos
50 anos. 

Essa desintegragao e 
considerada, pelos
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PLATAFORMA CONTINENTAL PARA MINAS GERAIS

Para requerer 
aos Estados-membros 
interiores da Fede- 
raqao
participagao na 
ploragao dos recur- 
sos nao vivos da 
Plataforma Continen
tal,
conveniente que aqui 
se faga, objetivando 
uma construgao exe- 
getica, analogia ao 
Direito Internacio- 
nal do Mar. 0 Estado 
Brasileiro ratificou 
a Convengao de Mon
tego Bay sobre o 
Direito do Mar, em 
dezembro de 1988. 
Essa Convengao en- 
trou era vigor, em 
novembro de 1994, e, 
ora se faz pertinen- 
te que reflitamos 
seus articulados.

Desde logo o 
art. 77 da Convengao 
de Montego Bay deixa 
implicita a ideia de 
que terceiros Esta- 
dos, e ai incluem-se 
os estados interio
res, e a! por analo
gia queremos, Esta
dos-membros interio-

forma pode ser nego- 
ciavel, e isto en- 
tende a Constituigao 
Brasileira 
revela que deve ha
ver tanto participa- 
gao no resultado, 
quanto compensagao 
financeira pela ex- 
ploragao e aprovei- 
tamento das plata- 
formas dos Estados- 
Membros 
brasileiros (art.20, 
XI, paragrafo 12).

Assume uma im- 
portancia nuclear o 
regime agora pres- 
crito por Montego 
Bay para a platafor
ma que se estende 
para alem das 200 
milhas maritimas.

tera direitos ate 
ai.

Limitar-se-iam 
todos os Estados a 
se resignarem a tao 
amplas diferengas de 
extensao de suas 
plataformas? t fato 
que nao. Sobre o 
Estado costeiro cuja 
plataforma vai alem 
das 200 milhas mari
timas recaira a 
brigagao de efetuar 
pagamentos ou con- 
tribuigoes em espe- 
cie relatives ao 
aproveitamento dos 
recursos nao vivos 
explorados alem des- 
tas 200 milhas, a 
menos que seja urn 
Estado em desenvol- 
vimento que seja 
importador de urn 
recurso mineral ex-

Brasileira, 
ex-

quando

torna-se-nos

costeiros o-

Especificamente, 
limite externo 

define-se num maximo 
de 350 milhas ou 100 
milhas situadas para 
alem da batimetrica 
dos
que os Estados cos
teiros possuam pla
taformas ainda mais

o
traido da sua plata
forma continental, 
pelo que ficara i- 
sento desses paga
mentos ou contribui-2.500m, mesmo
goes em relagao a 
esse recurso mineral 
(art. 82 da Conven
gao de Montego Bay).

Face a atual 
tecnologia, todas as 
elocubragoes legiti- 
mam o espago para 
alem das 200 milhas 
de plataforma conti
nental ate o maximo 
de 350 milhas ou 100 
milhas para alem da 
isobdtica 
2.500m.

alargadas.
Pela existen- 

cia, o limite exter
no, em principio, 
sera a linha que une 
os pontos situados a 
uma distancia de 200 
milhas das linhas de 
base a partir das 
quais se mede a lar- 
gura do mar territo
rial .

da Federagao
pode

res
Brasileira, 
explorar os recursos 
da Plataforma Conti
nental desde que 
obtenham o consenti- 
mento express© do 
Estado costeiro. Sob 
a egide do inciso n^ 
2 do preceito que 
determine que "nin- 
guem pode empreender 
estas atividades sem 
o expresso consenti- 
mento desse Estado" 
tal significa que a 
exploragao e o apro
veitamento da plata-

dos

Como ficou cla- 
ro, o estado costei
ro, mesmo nao possu- 
indo plataforma con
tinental ,
tendo, ela cesse a 
uma distancia infe
rior as 200 milhas,

* Maria Ines Chaves 
de Andrade 
MSc Direito Inter- 
nacional
Tese de Mestrado

ou se a
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NApOc ARY RONGEL REGRESSA DA OPERAQAO ANTARTICA XIII
■■■

participou da fase 
de verao da OPERAN- 
TAR XIII, desenvol- 
veu ainda as seguin- 
tes atividades com- 
plementares:

No dia 04 de 
abril de 1995, atra- 
cou no Porto do Rio 
de Janeiro o NApOc 
Ary Rongel (H-44), 
apos a sua primeira 
viagem a Antartica, 
quando desenvolveu 
intensas atividade 
logisticas e cienti- 
ficas na Operagao 
Antartica XIII, 
poiando os seguintes 
projetos:

magnetica na Antar
tica;
- Gases Minoritarios 
na Antartica;
- Balango de Massa, 
Morfologia, Dinamica 
e Glacioquixnica da 
Cobertura de Gelo da 
Ilha Rei George 
Ilhas Shetlands do 
Sul;

Levantamento Hi-
drografico na Antar
tica;

Observagao Bati- 
termografica;
- Observagao Meteo- 
rologica;
- Observagao de Ice
bergs ; e
- Observagao de Po- 
luentes.

- Propagagao VLF na 
Baixa lonosfera;
- Aerossois e Radio-

a-

atividade na Atmos- 
fera Antartica;

Meteorologia na 
Estagao Antartica 
Comandante Ferraz;
- Bionomia da Fauna 
Bentonica Antartica;
- Correlagao Geolo- 
gica Estratigrafica 
das Ilhas Robert e

- Dinamica Espacial 
de Organismos Plan- 
tonicos e Processes 
Biologicos no Ecos- 
sistema Oceanico do 
Atlantic© Sul/Oci- 
dental;
- Estudo Eco-Fisio- 
logico de Krill e 
Anfipodas da Baia do 
Almirantado;
- Niveis de Hidro- 
carbonetos Fosseis e 
Biogenicas no Ambi- 
ente Marinho da Baia 
do Almirantado;
- Comportamento Bio- 
quimico e Fisiologi- 
co de Organismos An- 
tarticos;
- Niveis de Residues 
de Pesticidas Orga- 
noclorados e PCBs na 
Cadeia Trofica da 
Baia do Almirantado;
- Impacto Ambiental 
em Peixes Antarti-

Ressalta-se, 
ainda, o apoio lo- 
gistico aos acampa- 
mentos e refugios 
brasileiros na An
tartica, bem como o 
reabastecimento da 
Estagao Antartica 
"Comandante Ferraz",

pelo

Greenwich - Arquipe- 
lago das Shetlands 
do Sul;
- Desenvolvimento de 
Algoritimos 
oticos

realizadosBio- 
Regionais 

para o Oceano Atlan- 
tico Sul e Aguas An- 
tarticas;
- Process© Absortivo

H-44 .

de Transportee
Transepidelial 
Fagocitose de Macro- 
molecula Proteicas

e

no Sistema Digestive 
de Peixes Antarti- 
cos. Estudos Histo- 
logicos, Histoquimi- 

Ultra-cos;
- Dispersao Larval e 
Reprodugao de Molus- 
cos Benticos da Baia 
do Almirantado-Ilha 
Rei George;

Investigagao lo- 
nosferica na Antar
tica;

co e
Estrutural; e 
- Foto-Identificagao 
da Baleia Jubarte, 
diferenciagao 
duas formas de Ba
leia Minke, nos Oce- 
anos
Ocidental e Antarti-

das

Atlantico-Sul

- Flora das She
tlands do Sul;
- Investigagao Geo-

co.
Ao longo dos 

cinco meses em que NApOc Ary Rongel
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O NPq RIOBALDO UTILIZADO NO REVIZEE

estudos oceanografi- 
cos bioticos.

ficas para estabele- 
cimento das condi- 
goes ambientais de 
ocorrencia de tunl- 
des e especies a- 
f ins.

O IBAMA, atra- 
ves do seu Centro de 
Pesquisa e Extensao 
Pesqueira do Nordes- 

CEPENE e em 
convenio com o De- 
partamento de Enge- 
nharia de Pesca da 
Universidade Federal 
Rural de Pernambuco, 
vem executando desde 
1992, trabalhos de 
investigagao 
queira na zona 
nomica
compreendida 
os estados de Per
nambuco 
tendo ja realizado 
urn total de 14 cru
zeiros, atendendo a 
programagao do Pro- 
jeto Avaliagao do 
Potencial Sustenta- 
vel de Recursos vi
vos na Zona Economi
ca Exclusiva 
ZEE.

Dotado de mo- 
dernos equipamentos 
de navegagao e eco- 
batimetria, o NPq 
Riobaldo esta sendo 
equipado com urn CTD 
(Conductivity, Tem
perature, Deep) o 
que tornara mais 
eficiente os traba
lhos realizados nas 
estagoes oceanogra-

te

Neste ano de 
1995, ja foram rea- 
lizadas 02 cruzeiros 
de pesquisa, estando 
programadas a reali- 
zagao de mais 06 
cruzeiros ate o fi
nal deste ano.

pes- 
eco- 

exclusiva 
entre

Ceara,e

REVI-

Tal programagao 
vem recebendo apoio 
da SECIRM que viabi- 
liza a doagao pela 
PETROBRAS de 200.000 
litros de oleo die
sel maritimo para 
abastecimento 
navio de pesquisa 
Riobaldo de proprie- 
dade do IBAMA.

do

O NPq Riobaldo, 
originariamente di- 
recionado para ope- 
rar com redes de 
arrasto teve o "lay
out" de conves to- 
talmente 
para a operagao de 
pesca com espinhel 
"long-line", alem de 
possibilitar a cole- 
ta de amostras para

adaptado

NPq Riobaldo



PAG. 8

NOTIC!AS DA SECIRM

territorio, num fu
ture bem proximo, 
uma parte importante 
do solo e subsolo 
marinhos, na qual 
exercera direitos de 
soberania, para fins 
de exploragao e ex- 
plotagao de seus 
recursos naturals.

LEPLAC XIinstalaqAo de sensores 
Opticos na eacf

instala- 
dos recentemente na 
Estagao 
Comandante Ferraz e 
em Punta Arenas, na 
Universidade de Ma-

Foram 0 Navio Oce-
anografico Almirante 
Camara encerrou, com 
exito total, no dia 
27 de abril de 1995, 
a Operagao LEPLAC 
XI.

Antartica

gallanes, dois sen
sores opticos para 
medir

COMISSAO ANTARES 
REVIZEEradiagao 

ultravioleta tipo B 
(UV-B). Sabe-se que 
esta radiagao e da- 
nosa a vida, causan- 
do uma serie de pro- 
blemas a saude de

Na XI Operagao 
de Levantamento da 
Plataforma Continen
tal
Navio operou ao lon- 
go do litoral de Sao 
Paulo ate a altura 
do Arroio Chui.

a

Brasileira, primeira 
participagao no Programa 
de Avaliagao do Potenci- 
al Sustentavel de Recur
sos Vivos da Zona Econo
mica Exclusiva (Programa 
REVIZEE), o NOc. Anta- 
res, da DHN, realizou a 
Comissao "REVIZEE NORTE 
I", no perlodo de 21/02 
a 17/05 do corrente ano.

O Navio

Em suaO

animals, homens e 
plantas.

A radiagao UV-B 
e fortemente influ- 
enciada pela camada 
de ozonio. O ozonio

As tarefas 
tribuidas ao Navio, 
nas Ordens de Movi- 
mento da Diretoria 
Hidrografia e Nave- 
gagao (DHN), 
todas

a-

natural da estratos- 
fera e a unica subs- 
tancia quimica pre
sente na atmosfera 
capaz de absorver a 
radiagao UV-B natu
ral que vem do sol. 
O ozonio e, por is- 
to, conhecido como o 
escudo protetor con
tra a radiagao UV-B. 
Esta e a primeira 
vez que, em adigao 
as medidas de ozonio 
propriamente 
se faz tambem a me- 
dida 
UV-B.
da Universidade de 
Magallanes esta no 
INPE trabalhando com 
os dados para seu 
mestrado e, posteri- 
ormente, o doutora- 
do, sob a supervisao 

pesquisador 
Volker Kirchhoff do 
INPE.

for am 
executadas, 

tendo sido efetuadas 
diversos perfis pa- 
ralelos e transver
sals a costa, perfa- 
zendo

foi em- 
pregado na Costa Norte, 
desde a fronteira mari- 
tima com a Guiana, at6 a 
Foz do Rio Parnalba, 
fazendo o levantamento 
de dados fisicos, quimi- 
cos, geologicos e biolo- 
gicos, ao longo do lito
ral em uma faixa que se 
estende ate as 200 mi- 
Ihas maritimas.

decerca
20.000 Km perfila- 
dos, sendo coletados 
dados de batimetria, 
gravimetria e magne- 
tometria.

A realizagao do 
Programa REVIZEE e ne- 
cessaria pois o Brasil, 
ao ratificar em 1988 a

dito, 0 Navio contou, 
tambem, com a parti- 
cipagao, ao longo de 
toda

de radiagao 
Urn professor comissao, 

uma equips da PETRO- 
BRAS, com engenhei- 

eletronicos, 
geofisicos, tecnicos 
e mecanicos.

de Convengao das Nagoes 
Unidas sobre o Direito 
do Mar (CNUDM)
DO MAR

A LEI 
assumiu uma 

serie de direitos e de-
ros

veres frente a comunida- 
de nacional e internaci- 
onal, na conservagao e 
utilizagao dos recursos 
vivos.

Mais um grande 
passo foi dado para 
que o Brasil possa 
incorporar ao

do

seu
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VI PAPAL FURG SERA SEDE BRASILEIRA NO 
"TRAIN-SEA-COAST PROGRAMME"

Realizada 
Reuniao dos' Administra- 
dores de Programas An- 
t&rticos Latino-America- 
nos (RAPAL), entre 29 e 
31 de margo ultimo na 
cidade de Punta Arenas - 
Chile, da qual partici- 
pou o Contra-Almirante 
PAULO CESAR DE PAIVA 

Secretario da

VIa A Fundagao Uni- 
versidade do Rio Grande 
- FURG foi

Rica, Ilhas Fidji, 
dia, Filipinas, Senegal, 
Tailandia,

f n-

escolhida 
pela ONU, para sediar no 
Brasil o "Train-Sea-Co- 
ast Programme", uma rede 
mundial de formagao de 
recursos humanos na area 
de desenvolvimento ocea- 
nico e costeiro, sob a 
coordenagao da Division 

the Law of the Sea 
(DOALOS/ONU).

Inglaterra e 
Estados Unidos. O Centro
Brasileiro do Programa 
Train-Sea-Coast 6 o uni- 
co entre todos da rede, 
apoiado 
pelo Governo Federal, 
atraves da Comissao In
terminister ial 
Recursos do Mar 
A sua atribuigao, 
outras, 
difusao dos 
deste do Centro, junto 
aos demais orgaos gover— 
namentais; articular, de 
acordo com as necessida- 
des os contatos entre os 
coordenadores dos cursos 
e os diversos niveis do

oficialmente

BASTOS,
CIRM a Spoca. para os 

CIRM. 
entre 

6 de promover a

of

Tais reunioes ocor- 
rem anualmente e objeti- 
vam basicamente a uniao 
de esforgos e o estabe- 
lecimento de estrategias 
comuns para a execugao 
das atividades dos par
ses latino-americanos na 
regiao antartica.

Esse programa e o 
instrumento fundamental 
atravSs do qual a DOA
LOS /ONU 
desenvolver um potencial 
de capacidade para o 
desenvolvimento de 
sos avangados de alta 

em aspectos 
no desen- 

oceanico e 
A proposta e 
o numero de 

em meio 
treini-los

objetivos

esta tentando

cur-

qualidade Poder Publico (Federal, 
EstadualEm paralelo & VI 

foi realizado o
prioritarios
volvimento

e Municipal) 
para fim de analise dasRAPAL,

Seminario sobre Protegao 
dos Ecossistemas Ameri-

costeiro. 
aumentar 
especialistas 
ambiente, 
adequadamente, 
litando, 
mento dessa atividade.

necessidades de cursos.

cano e Antartico, onde 
foram apresentados tra- 
balhos relatives ao te- 
ma, que vem sendo execu- 
tados por pesquisadores 
latino-americanos.
SECIRM se fez represen- 
tar no Seminario pelo CF 
LUIZ ANTONIO PEREIRA.

A escolha da Fun- 
Universidade do 

deve-se ao 
reconhecimento 

con-

dag ao
Rio Grande 
prdprio
da ONU a tradigao 
quistada pela institui- 
gao em 25
quisa Oceanogr&fica. 
compromisso da FURG

possibi- 
assim, o incre-

A
Alem

integram o 
Coast Programme" a Costa

do Brasil, 
"Train-Sea-

anos de pes-
O

com

□ DESEJO RECEBER GRATUITAMENTE 0 INFORMATIVO DA CIRM

□ MUDAR MEU ENDEREpO PARA:

NOME:
CARGO OU FUNQAO:
INSTITUIpAO:
ENDEREQO:
CIDADE: UF: CEP:

ENVIE PARA: Secretaria da CIRM - Minist6rio da Marinha - EMI BI.N, 3° andar, Anexo B - 
Brasdia-DF - 70055-900
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um grupo de profes- 
sores e alunos de 
pos-graduagao 
cursos de Geologia e 
Geografia da Univer- 
sidade Federal do 
Rio Grande do Sul 
(UFRGS) , e em asso- 
ciagao com pesguisa- 
dores dos seguintes 
centres nacionais: 
Centro de Pesguisas 
em Petrologia e Geo- 
quimica e Centro de 
Estudos Costeiros e 
Oceanicos da UFRGS, 
o Centro de Pesqui- 
sas Antarticas da 
Universidade de Sao 
Paulo (USP) , e o 
Instituo Nacional de 
Pesguisas Espaciais 
(INPE). Colaboragao 
internacional da-se 
atraves de programas 
internacionais 
Scientific Commitee 
on Antartic Research 
(SCAR) e da Comissao 
Internacional sobre

Gelo

os assuntos costeiros e 
marinhos, conforme 
liberagao 13/88 do Con- 
selho Universitario, que 
define a sua politica e 
filosofia "voltada para 
o mar" e a existencia de 
um corpo tecnico alta- 
mente qualificado, muito 
contribuiram para esco- 
Iha.

L A P A GDe-
dos

Laboratorio 
de Pesguisas Antar
ticas da UFRGS e o 
primeiro nucleo bra- 
sileiro de pesguisas 
glaciologicas. 
recursos deste labo
ratorio sao utiliza- 
dos em atividades de 
pesquisa, 
extensao e apoio ao 
Programa 
Brasileiro.

0

Os

PRIMEIROS CURSOS
ensino,

AntarticoO Centro Brasilei
ro do "Train-Sea-Coast" 
planeja oferecer ja em 
1996, o primeiro curso 
sobre "Intercambio e In- 
terrelagoes entre a Ba- 
cia Hidrografica, Estua- 
rio e Zona Costeira". 
Para o ano de 97, a pro- 
posta e desenvolver em 
parceria com o Senegal o 
curso "Planejamento e 
Uso de Recursos Pesquei- 
ros Estuarinos e Mari
nhos" .

principal 
area de interesse do 
LAPAG
de Pesguisas Antar
ticas e Glaciologi
cas) e o estudo do 
impacto das mudangas 
ambientais no gelo 
antartico e as con- 
sequencias para o 
nivel medio dos ma
res. 0 programa de 
pesquisa esta 
centrado, 
mente, no arquipela- 
go das Shetlands do 
Sul, Antartica. Des- 
tacam-se duas ativi
dades: (1) o monito- 
ramento das massas 
de gelo atraves de 
tecnicas de sensori- 
amento remote; (2) a 
analise quimica de 
amostras de neve e 
gelo para obtengao 
de dados ambientais 
atraves do tempo.

A

(Laboratorio

do

Neve
(ICSI/IAHS/ICSU).

e
con- 

inicial-Esses cursos, com 
duragao de 2 semanas, 
serao oferecidos tantas 
vezes quanto necessario, 
para um publico-alvo 
definido com anteceden- 
cia. O local para a rea- 
lizagao pode ser a pro
pria FURG, ou qualquer 
outra Instituigao que a- 
presente condigoes mini- 
mas para o seu funciona- 
mento.

SECIRM TEM NOVAS 
INSTALAQOES

Desde a pri- 
meira semana de a- 
bril ultimo, a SE
CIRM vem funcionando 
no Anexo "B"- 32 an- 
dar do edificio do 
Ministerio da Mari- 
nha, em modernas e 
amplas dependencias 
que conferem melhor 
funcionalidade 
estrutura 
desta Secretaria.

atividadesAs a
de ensino e pesquisa 
sap realizadas por

fisica

' ■ ' ' fr-.mmINFORMATIVO CIRH - Ptfclicagao Seaestral 
As opini6es constantes dos textos reproduzidos sao de exetusiva responsabilidade de sens autores. 
As sugestoes e ■aterias para piAilicagao deverao ser encaminhadas para a SECIRM 
FAX: (061) 312.1336 - FONE: (061) 312.1334
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ACERVO BIBLIOGRAFICO E DE DADOS SOBRE OS RECURSOS DO MAR

A Secretaria da 
Comissao Interminis- 
terial para os Re- 
cursos do Mar

Visando melhor 
qualidade no atendi- 
mento a comunidade 
interessada nesses

aquisigoes de 
titulos 
que podem ser 
minhadas para o se- 
guinte enderego:

novos 
doagoes 

enca-
e

SE-
CIRM, dispoe de uma 
Biblioteca / Arquivo 
Tecnico

conhecimentos, essas 
facilidades, em bre
ve, serao informati- 
zadas e interligadas 

outras

reunindo 
livros, periodicos, 
monografias, teses, 
videos, filmetes e 
outras obras ineren- 
tes ao conhecimento 
do ambiente antarti- 
co e do ecossistema 
marinho nacional.

BIBLIOTECA DA SECIRM 
Esplanada dos Minis- 
terios 
da Marinha Bloco "N" 
Anexo "B” - 
Brasilia, DF 
CEP: 700055-900 
TEL. (061) 312.1334

bibliote-a
tornando-se Ministeriocas,

assim cada vez mais
um centro de refe
renda. 0 acervo ja 
existente, vein sendo 
ampliado atraves de

32 andar

LEITURA RECOMENDADA

u Lansing, Alfred.
A Incrlvel Vlagem de Shackleton, a

m Capazoli, Ulisses.
Antartica, A Ultima Terra

m Pereira, Enio Bueno/Kirchhoff,
O INPE na Antartica

Saga do Endurance

Volker.

Klink, Amyr.
Entre Dois Polos

Schuch, Luiz Alexandre.
Operagao Antartica X: Uma Experiencia Vivenciada

Palo Jr., Haroldo.
Antartida, Expedigoes Brasileiras

Coelho, Aristides Pinto.
Nos Confins dos Tres Mares___a Antartica

Gunderson, Eric E.K.
Human Adaptability to Antarctic Conditions

Auburn, F.M.
Antarctic Law and Politics

Vicuna, Francisco Orrego.
Antarctic Mineral Exploitation

Headland, Robert.
Chonological List of Antarctic Expeditions and Related 
Historical Events
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ATIVIDADES DA SECIRM

A Secretaria da 
CIRM participou, no 
semestre janeiro/ju- 
Iho, dos seguintes 
eventos:

sobre o Future do 
Sistema do Tratado 

Antdrtica, 
Ushuaia - Argentina. 
Provincia da Terra 
do Fogo - Argentina.

08 a 19/05 
Reuniao 
do Tratado da Antar- 
tica
do Sul.EUA.

XIX 
Consultiva

da em
Seul-Coreia

23 a 31/01 
de Apoio a Operagao 
Antartica XIII.

3 2 Voo 22 a 26/05 
de Apoio a Operagao 
Antartica XIII.

5 2 Voo
27 a 28/03 - Reuniao 
sobre Monitoramento 
Ambiental na Antar
tica, em Punta Are
nas - Chile.

20/02
Ordinaria da CIRM, 
na SECIRM, presidida 
pelo Exmo. Sr. Al- 
mirante-de-Esquadra 
MAURO CESAR RODRI
GUES PEREIRA, Minis- 
tro da Marinha/Mi- 
nistro 
da CIRM.

125a Sessao Visita da02/06
Comitiva da SOAMAR, 
na SECIRM.

27 a 30/03 - VI Reu
niao de Gerentes de 
Programas Antarticos 
Latinos Americanos, 
em Punta Arenas 
Chile.

Reuniao do 
Executive 

REVIZEE

14/06 
Comite 
para
(Sul), na SECIRM.

o

Coordenador
19/06 
Comite 
para 
DHN -

- Reuniao do 
Executive 

o LEPLAC, na 
Rio de Janeiro

27/03 a 12/04 - Reu
niao da IV Sessao da 
Conferencia das Na- 
goes Unidas sobre 
Especies Altamente 
Migratorias e Tran- 
zonais,
York - EUA.

27/02 a 17/03 - Reu
niao da II Sessao da 
Autoridade Interna- 
cional dos Fundos 
Marinhos e do Tribu
nal Internacional do 
Direito do Mar, em 
Jamaica - Kingston.

Visita dos20/06
Ministros / Secreta- 
rios-Executivos dosNovaem
Ministerios repre- 
sentados na CIRM, na 
SECIRM.Reuniao

Contra-
12 a 28/04 
das Partes 
tantes da Convencao 
das Nagoes Unidas 
sobre o Direito do 
Mar, em Nova York - 
EUA.

06 a 19/03 
de Apoio a Operagao 
Antartica XIII.

4 2 Voo
21/06
Ordinaria da CIRM, 
na SECIRM, presidida 
pelo Ministro Coor
denador da CIRM.

126a Sessao

20 a 24/03 - Semina- 
rio Internacional

HHI flfl
■I

ComissSo Interministerial para os Recursos do Mar 
Secretaria da CIRM - Minist6rio da Marinha 
EMI Bloco N - 3° andar - Anexo B 
70 055-900 - Brasilia - DF


