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Cesar Rodrigues Pereira, Ministro 
da Marinha e Coordenador da CIRM, 
visitou, em 21 de setembro de 1995, a 
SECIRM, localizada no 3fi andardo ane- 
xo B do predio do Ministerio da Mari
nha.

o representante do Brasil na Comissao de 
Desenvolvimento Sustentavel (CDS) 
das Nagoes Unidas, e atual presidente 
da mesma, proferiu uma exposifao so- 
bre a relevancia dos trabalhos daquele 
importante "forum".

Dentre as atribui$6es da CDS, des- 
tacam-se a analise e a avaliagao das ins- 
tituigoes do sistema das Nagoes Uni
das que se ocupam das diversas ques- 
toes de meio ambiente e desenvolvi
mento e o exame dos progresses reali- 
zados no cumprimento dos pormeno- 
res contidos na Agenda 21, inclusive 
os relacionados com a oferta de recur- 
sos financeiros e transferencia de 
tecnologia.

A Agenda 21 e um documento que 
identifica os problemas ambientais do 
planeta neste final de seculo e fomece 
propostas para sua adequada resolu- 
gao. Tal Agenda foi aprovada durante 
a Conferencia das Nagoes Unidas so- 
bre o Meio Ambiente e o Desenvolvi
mento, a Rio-92.

0 Sistema de Cooperate 
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Dotada de uma moderna e eficien- 
te rede de computadores, dividida 
de modo pratico e funcional, aquela 
Secretaria conta com todos os meios 
necessarios para prover o apoio admi
nistrative a CIRM, que e a sua mis
sao. O Exmfi Sr. Ministro pode cons- 
tatar tal realidade durante a citada 
visita.
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No mesmo dia, foi realizada a 127a 
Sessao Ordinaria da CIRM. Nessa ses- 
sao, foram empossados os representan- 
tes da Casa Civil e da Secretaria de As
sumes Estrategicos da Presidencia da 
Republica. A CIRM agora e composta 
por nove ministerios e pelos dois 6r- 
gaos mencionados. Durante a sessao, 
o Dr. Henrique Branddo Cavalcanti,

Grupo Executive do Setor 
Pesqueiro - GESPE
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21 ANOS DE CRIAgAO E>A CIRM

trabalho com base na Polftica Nacional para 
os Recursos do Mar, tendo sido responsa- 
vel pela elabora^ao do Plano Nacional para 
o Gerenciamento Costeiro (PNGC).

Atualmente, a CIRM desenvolve, primor- 
dialmente, as ativldades do Programa 
REVIZEE, do PROANTAR e do LEPLAC.

O Programa REVIZEE - Avaliafao do Po- 
tencial Sustentavel de Recursos Vivos na Zo
na Economica Exclusiva (ZEE) - concebido 
por um Grupo de Especialistas formado por 
pesquisadores de reconhecida competen- 
cia e variada formafao profissional, tern 
como metas: inventariar os recursos vivos 
da ZEE e as caracterxsticas ambientais de 
sua ocorrencia; determinar suas biomassas 
e estabelecer os potenciais de captura.

E muito importante para o Pais o co- 
nhecimento dos recursos vivos existentes 
em sua ZEE, de seu potencial de explora- 
<jao e de sua propria capacidade pesquei- 
ra, pois, somente o excedente daqueles re
cursos devera ser colocado a disposipao de 
outros Estados, mediante acordos e trata- 
dos, como preve a Convenpao das Napoes 
Unidas sobre o Direito do Mar (CNUDM).

A presenpa do Brasil na Antartica tern 
sido crescente a partir da criapao do Pro

grama Antartico Brasileiro (PROANTAR), em 
1982, e e cada vez mais intensa. As influen- 
cias dos fenomenos meteorologicos e oce- 
anograficos da regiao que, continuamente, 
se fazem presentes em nosso territorio e 
sua associapao a area antartica, justificam 
os interesses cientifico e politico brasilei- 
ros no continente branco.

A instalapao da Estapao Antartica “Co- 
mandante Ferraz" na Ilha Rei George, 
Arquipelago Shetland do Sul, a partir de 
1984, sob administrapao da Secretaria da 
CIRM dentro das ativldades do PROANTAR, 
marcou a presenpa definitiva do Brasil na 
regiao e abriu as portas para pesquisas 
vas observapoes para as proximas decadas.

Por fim, o Levantamento da Plataforma 
Continental Brasileira (LEPLAC) permitira ao 
Brasil definir sua nova fronteira leste. £ 
importante lembrar que a fixapao de 
novo limite, com a incorporapao de cerca 
de 4,5 milhoes de km2 a nossa soberania 
economica, represent um enorme poten
cial de riquezas a explorar e um desafio ao 
pais que necessitara traduzir sua expressao 
maritima em uma real capacidade de gerar 
recursos em um setor virtualmente 
inexplorado.

Comissao Interministerial para os 
Recursos do Mar (CIRM) completou 21 

anos de criapao no dia 12 de setembro p.p. 
Ela foi criada, em 1974, para atender a ne- 
cessidade de se estabelecer uma Politica 
Nacional para os Recursos do Mar (PNRM) 
e de supervisionar sua aplicapao.

A CIRM, que atua de forma colegiada, e 
coordenada pelo Ministro da Marinha e se 
constitui de representantes dos seguintes 
drgaos: Ministerio da Marinha; Ministerio das 
Relapoes Exteriores; Ministerio dos Trans- 
portes; Ministerio da Educapao e do Des- 
porto; Ministerio da Industria, Comercio e 
Turismo; Ministerio das Minas e Energia; 
Ministerio da Ciencia e Tecnologia; Minis
terio do Meio Ambiente, dos Recursos 
Hidricos e da Amazonia Legal; Ministerio 
do Planejamento e Orpamento; Casa Civil 
da Presidencia da Republica, e Secretaria 
de Assuntos Estrategicos da Presidencia da 
Republica.

A CIRM coordena os esforpos de diver- 
sas instituipoes governamentais, buscando 
integrar o mar ao espapo brasileiro em prol 
do desenvolvimento economico e social do 
pais.

A

e no-

seu

Ao longo desse periodo, executou seu

O DESENVOLVIMENTO DA PESCA NO BRASIL: 

UMA QUEST AO DE CONSCIENTIZAQAO NACIONAL
potencial pesqueiro marinho no Brasil, com 

V_A base no extrativismo sustentavel, foi esti- 
mado entre 1,4 e 1,7 milhao de t/ano, segundo a 
SUDEPE/FAO (in: Hempel, I960). Durante as 
decadas de 70-80, entretanto, a produpao nacio
nal se manteve ao redor de 850 mil t/ano, das 
quais, em media, o Sudeste contribuiu com 33%, 
o Sul com 26%, o Nordeste com 22%, o Norte 
com 18% e o Centro-Oeste com 1%. Cerca de 
75% dessa produpao corresponderam a pesca 
marinha e os demais 25% as aguas interiores. 
Segundo dados mais recentes, contudo, a pro
dupao pesqueira nacional, nos dias de hoje, nao 
atinge as 600 mil t/ano (Carvalho & Rizzo, 1994). 
Pela inexpressividade desses numeros, o Brasil 
nao 6 citado nas estatisticas da produpao mundi- 
al de pescado, quer pelo extrativismo, quer pela 
aquicultura, nao obstante detenha cerca de 3,0 
milhoes de km2 de Zona Economica Exclusiva - 
ZEE (faixa compreendida entre 12 e 200 milhas, 
ao longo de mais de 7.300 km de costa) e pos- 
sua a maior bacia hidrograica do mundo,
18%o das aguas doces superficiais do planeta.

Com toda essa potencialidade, o pescado 6 
um alimento caro entre nos e o seu consume 
“per capita” mSdio no Brasil, de apenas 6 kg/ 
ano, e a metade do limite minimo recomendado 
pela OMS, de 12 kg/pessoa/ano, e o Brasil e um 
importador de pescado e de produtos pesquei- 
ros, sobretudo de paises da America do Sul. Do 
ponto de vista institudonal, dta-se que a SUDEPE, 
criada em 1962 para promover o desenvolvimento 
pesqueiro, nao cumpriu verdadeiramente o seu 
papel e, com a criapao do IBAMA, em 1989, a 
pesca perdeu em importanda e destaque, pois

ficou diluida entre questoes ambientais, as quais 
se passou a dar mais elevado grau de importan-

seja concebido sob a otica do desenvolvimento 
integrado (gerapao de tecnologia, de alimento, 
emprego e renda), contemplando a pesca mari
nha e interior ao longo de todo o seu processo; 
interativo entre os setores publico e privado; e, 
tecnologicamente inovador, receptivo e flexivel, 
diante de novas perspectivas. No tocante a pesca

meca-

cia.
£ bem verdade que a importanda creditada

suas 
anos.

a pesca no Brasil sempre ficou aquem das 
possibilidades de desenvolvimento e, ha 
encontra-se numa situapao totalmente incompa- 
trvel com o que hoje poderia ser uma realidade, 
sobretudo em termos de produpao. Esse tipo de 
descaso, reconheddo apenas pelos que detem 
interesse na area, pode ser motivado tanto pelo 
desconhedmento por parte do poder publico 
quanto aos aspectos favoraveis de que o Pais 
dispoe para isso, quando pela falta de 
trategia de desenvolvimento tecnicamente cons- 
dente e abalizada, que desperte o mereddo in
teresse pela questao. f importante lembrar que 
o Brasil, como signatario da Convenpao das Na
poes Unidas sobre o Direito do Mar (CNUDM), 
passou a dispor de soberania para a explorapao 
economica e para a pesquisa e protepao na ZEE, 
embora estudos realizados pelo Ministerio do 
Meio Ambiente, dos Recursos Hidricos e da Ama
zonia Legal tenham reconheddo que essa sobe
rania nunca tenha sido plenamente exerdda. Nos 
mesmos estudos, estimou-se que cerca de 1 mi 
lhao de t de pescados, equivalentes a 3,5 bi- 
Ihoes de ddlares (2%> da nossa dlvida externa), 
sao retiradas, anualmente, da costa brasileira por 
barcos estrangeiros.

Ha, portanto, a necessidade patente de 
maior consdentizapao do poder dedsorio nado- 
nal para a questao da pesca, para que com isso 
seja efetivamente elaborado um PLANO NACIO
NAL DE DESENVOLVIMENTO PESQUEIRO, que

continental, deve-se buscar a adopao de 
nismos fortes para o envolvimento de outros se 
tores (eletrico, de saneamento, irrigapao, etc), 
cujas maos esta a concessao da maior parte das 
aguas interiores do Brasil, para que ai se prati
que racionalmente a pesca e a aquicultura, 
ativldades de uso multiple. A titulo de exemplo, 
sabe-se que os lagos de usinas hidreletricas, que 
inundam mais de 5 milhoes de hectares, poderi- 
am acrescentar cerca de 250 mil t/ano a atual 
produpao nacional de pescado, apenas pela pra- 
tica do extrativismo ordenado, nesses ambien- 
tes. Cita-se, ainda, que por mais paradoxal que 
possa ser, os dados do IBGE (1991) apontam que 
dos cerca de 36 bilhoes de m3 de agua acumula- 
dos em apudes e represas no Pars, metade esta 
no Nordeste, exatamente onde e mais grave o 
problema da fome no Pals. No entanto, embora 
o desenvolvimento dessas atividades devesse 
visto como uma altemativa de uso multiple logi- 
ca e benefica sob todos os pontos de vista, nao 
vem sendo efetivamente praticado.

em

como
uma es-

com

ser

uma * Ricardo Lincoln Barreira 
Engenheiro de Pesca, representante do Minis
terio do Planejamento e Orgamento junto d Co- 
missdo Interministerial para os Recursos do 
Mar-CIRM.
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PROJETO LEPLAO
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Navio Oceanogrdfico Almirante Camara

“PLANO DE LEVANTAMENTO 
DA PLATAFORMA CONTI

NENTAL BRASILEIRA” (Projeto 
LEPLAC) e o programa do Gover- 
no brasileiro instituldo pelo Decre- 
to nQ 95.787 (7.3 88) - posteriormen- 
te, atualizado pelo Decreto n2 
98.145 (15.9.89) cujo objetivo e 
estabelecer o limite exterior da 
Plataforma Continental - no sen 
enfoque jurldico e nao 
geomorfologico de conformida- 
de com os criterios estabelecidos 
pela “CONVENEAO DAS NABOBS 
UNIDAS SOBRE O DIREITO DO 
MAR (CNUDM)”, que foi assinada 
pelo Brasil, em Montego Bay 
(Jamaica), em 10.12.82 e, posteri- 
ormente, ratificada em 22.12.88.

A Lei ns 8.617, de 4 de Janeiro 
de 1993, dispoe sobre os novos li- 
mites marltimos brasileiros, dentre 
os quais os da Plataforma Conti
nental, que passam a ficar em con- 
cordancia com os limites definidos 
pela CNUDM.

O LEPLAC objetiva estabelecer 
a area oceanica alem do limite 
maritime das 200 milhares da Zona

o Economica Exclusiva (ZEE) brasi- 
leira na qual, nos termos da Con- 
vengao, o Brasil exercera direitos 
exclusives de soberania para a 
exploragao e o aproveitamento dos 
RECURSOS NATURAIS do leito do 
mar e do subsolo dessa area da Pla
taforma Continental situada alem 
das 200 milhas.

As atividades do Projeto LEPLAC 
- que se iniciaram no ano de 1987 
vem sendo conjuntamente desen- 
volvidas pela PETROBRAS e pela 
MARINHA DO BRASIL, sob a coor- 
denagao e diretrizes da COMISSAO 
INTERMINISTERIAL PARA OS RE
CURSOS DO MAR (CIRM). As ativi
dades operacionais do LEPLAC sao 
gerenciadas pelo “Comite Executi
ve para o LEPLAC” e 
operacionalizadas por intermedio 
dos subcomites de “Loglstica”, 
“Batimetria e Cartografia” e “Geo- 
logia e Geoflsica”, com a participa- 
gao, sempre que necessaria, de pes- 
quisadores das Universidades bra- 
sileiras que fazem parte do “PRO
GRAMA DE GEOLOGIA E 
GEOFfSICA MARINHA (PGGM)” e

do DEPARTAMENTO NACIONAL 
DA PRODUgAO MINERAL (DNPM).

Considerando que a CNUDM 
entrou em vigor em 16.11.94, o 
Brasil - e todos os palses que te- 
nham ratificado a Convengao ate 
aquela data - tera de concluir todas 
as atividades do LEPLAC ate 
15.11.2004.

Ate o momento, ja foram inves- 
tidos recursos superiores a US$ 30 
milhoes no LEPLAC. Ate abril de 
1995, ja foi adquirida a seguinte 
quilometragem de dados para o 
LEPLAC: 46.000 km de slsmica de 
reflexao multicanal, 37.000 km de 
batimetria de precisao, 78.000 km 
de gravimetria e 73-000 km de 
magnetometria, que se encontram 
em distintos estagios de 
processamento e/ou interpretagao 
na PETROBRAS e na Diretoria de 
Hidrografia e Navegagao (DHN) da 
MARINHA DO BRASIL.

* Jairo Marcondes de Souza 
Gerente do Projeto LEPLAC na 
PETROBRAS
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DOCUMENTAgAO VISUAL DAS COMUNIDADES 

BIOLOGICAS SUBMARINAS ANTARTICAS
Polo Sul, diversamente do que ocorre 
com o Polo Norte, se encontra sobre 

um grande continente que, prolongado pela 
Peninsula Antartica e as Ilhas Shetland do 
Sul, se estende em direfao ao continente 
Sul Americano.

A presenfa dessa enorme area de terra 
emersa tem profundo efeito sobre os 
processes flsicos e biologicos, dando origem 
a um ecossistema com caracterlsticas 
particularmente interessantes.

O continente, com uma area de cerca 
de 14.000.000 km2 tem relevo acidentado 
com montanhas que alcan^am 5.000 m 
(Macigo Vinson). Ainda que cerca de 98% 
dessa area esteja permanentemente coberta 
pelo gelo, grande parte da orla costeira e 
descoberta durante o verao austral 
(dezembro a margo).

Como consequencia, nas areas proximas 
ao nivel do mar, a superficie do solo fica 
exposta ao ar e ao sol, proporcionando 
condigoes para a nidagao de aves, 
crescimento intenso das especies vegetais 
ai presentes e outros processes biologicos 
nao compativeis com a insuficiencia de luz 
e temperaturas extremamente baixas, 
caracterlsticas do inverno polar.

Os fenomenos que acompanham o 
degelo, como exemplo o transporte de 
sedimentos e nutrientes da terra para o mar, 
aliados a presenga de luz com intensidade 
conveniente, tem agao poderosa sobre a 
vegetagao marinha, resultando em grande 
incremento da produgao primaria 
(fotosslntese, primeira origem da materia 
organica) responsavel pelo elo inicial da 
rede alimentar.

Temperatura, luz e alimento sao alguns 
kdos fatores que condicionam a vida tanto 

no ambiente aereo quanto no aquatico. Na 
Antartica a temperatura do ar apresenta 
enormes variagoes, em fungao das estagoes 
do ano e da altitude. Durante o verao pode 
alcangar pouco mais que 10°C (positives) e 
descer a menos 89.6°C no inverno.

Entretanto, no mar a amplitude da 
variagao e incomparavelmente menor. A 
agua do mar congela a pouco menos que 
2°C negatives e o gelo e mais leve que a 
agua, por isso flutua, formando ao longo 
do continente e das ilhas uma cobertura 
solida (“ice-pack”) que, no verao, derrete 
em maior ou menor extensao. E assim que, 
mesmo no inverno, a vida marinha continua 
ativa sob o gelo da superficie, 
temperatura que oscila pouco ao redor 
de 0°C.

terrestres sao raros), a fauna marinha e 
surpreendentemente rica e diversificada 
tanto no que concerne as formas sesseis ou 
de limitada locomogao, como a maioria dos 
invertebrados do fundo, quanto as especies 
vageis bentonicas ou pelagicas (peixes, 
mamlferos e alguns invertebrados).

A riqueza e diversidade que nos 
surpreende justifica que, em passado 
recente, Pescadores do hemisferio norte 
viessem arpoar baleias na Antartica.

Nao obstante, ainda se conhece pouco 
sobre os mecanismos e a eficiencia dos 
processes biologicos que tem lugar nas 
aguas antarticas. A amostragem a distancia, 
assegurada pelos metodos tradicionais de 
pesca pelagica, dragagens e arrastos de 
fundo proporcionaram excelentes 
informagoes que tem permitido entender 
alguns dos processes essenciais que 
controlam a existencia e expansao das 
comunidades marinhas na regiao antartica.

Ocorre que as tecnicas acima referidas, 
devido a limitagoes intrinsecas do 
instrumental disponlvel, nao permitem uma 
impressao abrangente das areas 
permanentemente submersas. Em de- 
correncia da proximidade da terra emersa 
e da profundidade moderada, a faixa 
superior dos taludes (costoes submersos) 
constitue em geral habitat ocupado por 
comunidades exuberantes, porem sua 
amostragem indireta atraves de aparelhos 
operados da superficie e quase sempre 
insatisfatoria.

Mesmo em fundos moveis (areia, lama 
ou cascalho) a amostragem nem sempre 
proporciona resultados satisfatorios 
fidedignos. Ela mesma tem revelado a 
frequente distribuigao de sedimentos e 
organismos em “manchas"; circunstancia 
que exige a multiplicagao de amostras 
(“replicas” numerosas) para garantir 
resultado confiaveis.

Apos o aparecimento do escafandro 
autonomo, ha cerca de 45 anos, tornou-se 
mais facil a documentagao visual dos fundos 
permanentemente submersos, com re 
sultados tao espetaculares quanto valiosos. 
Resultados obviamente dependentes dos 
recursos tecnicos (equipamento) e 
habilitagao, particularmente crltica, do 
pessoal envolvido. Uma visao clara dos 
objetivos visados e razoaveis conhecimentos 
na area da biologia marinha e o dominio 
das tecnicas basicas de obtengao de imagens 
sao condigoes imprescindlveis a realizagao 
de documentarios pertinentes as 
comunidades biologicas de ambientes 
submersos.

No que concerne aos mares antarticos, 
o problema e agravado pela baixa 
temperatura da agua e pela onipresenga de

o blocos de gelo erraticos, o que explica, pelo 
menos em parte, a raridade desse tipo de 
documento. Em oposigao ao que ocorre 
em aguas temperadas ou tropicais, ate o 
presente muito pouco foi feito nes.se campo, 
na regiao austral.

O projeto “Bionomia da Fauna bentonica 
Antartica” desenvolvido no ambito do 
PROANTAR (Programa Antartico Brasileiro) 
desde 1984, propiciou oportunidade para 
ampliar o alcance da pesquisa com a adogao 
de metodos de amostragem direta e 
documentagao visual - fotografias e video - 
dos diversos habitats peculiares a regiao. 
Reunindo uma equipe de biologos- 
mergulhadores bem treinados, inclusive 
para o trabalho em aguas frias e o 
equipamento essencial (ainda que 
extremamente modesto) foram obtidos 
resultados ineditos e de grande importancia 
cientlfica. Pela primeira vez uma equipe 
de pesquisadores brasileiros se dedica com 
sucesso a documentagao submarina em 
aguas polares.

Se as imagens fotograficas, agora 
obtidas, apenas complementam informagoes 
ja disponlveis de diferentes origens, as 
filmagens em VT proporcionam uma visao 
dinamica do conjunto das populagoes 
bentonicas, tornando possivel uma 
apreciagao das variagoes de maior escala, 
na estrutura e densidade dessas populagoes, 
o que e essencial a compreensao dos 
processes biologicos e, mesmo, geologicos 
que ocorrem ao nivel do fundo.

Acresce que, se sobrepondo a qualidade 
estatica e pontual da fotografia (igualmente 
valiosa, nao obstante) o documentario 
filmado oferece, como dito acima, uma visao 
continua e dinamica, mutante em colorido, 
forma e densidade normalmente so acesslvel 
aos mergulhadores e tripulantes de 
engenhos de prospeegao submarina.

Paralelamente ao interesse cientlfico, a 
oportunidade de divulgar as imagens do 
“mundo submerso" tem inestimavel valor 
didatico, alcangando com facilidade e 
impacto ampla gama de interessados.

ou

* Projeto desenvolvido com o apoio do 
Instituto Oceanogrdfico da USP, Comissdo 
In ter min isterial para os Recursos do Mar
- CIRM - e Conselho Naciona! de 
Desenvolvimento Cientifico e Tecnologico
- CNPQ e auxftio (em equipamento) da 
Fundafdo Volkswagen, Alemanha e 
Fundagdo de Amparo d Pesquisa do 
Estado de Sao Paulo - FAPESP.

a uma

Da mesma forma que a fauna “con
tinental”, necessariamente concentrada na 
orla marltima, e constitulda em sua quase 
totalidade por aves e mamlferos (anflbios e 
repteis nao ocorrem e invertebrados

Cordenadores:
Prof. Dr. Edmundo Ferraz Nonato 
Dra. Thais Navaias Corbisier



5INFORMATIVO
PROGRAMA TRAIN-SEA-COAST BRASIL

IMPERIAL OBSERVATORIO
Identificado em Punta Arenas, o 
local onde o Imperial Observatorio 

do Rio de Janeiro, esteve em 
1882, em missdo com a Coweta 

Pamahyba, da Imperial Marinha 
do Brasil.

omo resultado da Rio’92, houve, na Sardenha 
(Italia), em 1993, uma reuniao para tratar de 

assuntos ambientais relacionados a zona costei- 
ra. Nessa reuniao, evidenciou-se que um dos 
problemas fundamentals nessa area era a forma- 
fao de pessoal para tratar adequadamente dos 
assuntos relacionados com o desenvolvimento 
da zona costeira e oceanica.

No final de 1994, a Division of the Law of 
the Sea das Nagoes Unidas estabeleceu uma rede 
mundial de formagao de recursos humanos na 
area de desenvolvimento costeiro e oceanico. 
Essa rede e chamada de TRAIN-SEA-COAST 
Programme e e composta por nove palses: Costa 
Rica, Estados Unidos, Senegal, Tailandia, India, 
Pilipinas, Ilhas Fidji, Gra-Bretanha e Brasil.

O Programa visa contribuir para o aprimora- 
mento das capacidades ja existentes, tanto de 
instituigoes como de indivlduos, que tern res- 
ponsabilidade em desenvolvimento costeiro e 
oceanico. Essa contribuigao e realizada atraves 
de cursos de treinamento em areas especlficas 
em que ha um problema detectado que possa 
ser resolvido atraves de treinamento.

O Programa TRAIN-SEA-COAST e o instru- 
mento fundamental atraves do qual a Division 
of the Law of the Sea procura desenvolver um 
potencial de capacidade dentro de cada pais para 
que, por si prdprio, possa estruturar e oferecer 
cursos de treinamento avangados e de alta qua- 
lidade em aspectos prioritarios do desenvolvi
mento costeiro e oceanico.

A metodologia utilizada para estruturagao dos 
cursos de treinamento e o TRAIN-X, que vem 
sendo adotado ha 15 anos por varias agendas 
das Nagoes Unidas, com sucesso. O TRAIN-X se 
baseia no treinamento cooperativo e no estabe- 
lecimento de redes de formagao de recursos 
humanos para o desenvolvimento e partilhamento 
de cursos (inteiros ou em partes) e de material 
didatico.

Cumprindo-se as exigencias da metodologia 
de desenvolvimento, pode-se alcangar ampla 
melhoria nos centres de treinamento e suas po- 
liticas e programas associados. Desse modo, o 
TRAIN-X pode ser usado para levar a programas 
de capacitagao cada vez melhores e garante que 
todos os membros da rede tenham o mesmo 
padrao de qualidade, facilitando o intercambio 
de cursos. O principal beneficiario desses pro
gramas sera o prdprio governo, tanto no ambito 
federal, como no estadual e no municipal.

O Programa no Brasil tern a peculiariedade, 
unica entre os membros da rede, de estar oficial- 
mente apoiado pelo governo federal atraves da 
Comissao Inteministerial para os Recursos do Mar, 
que tdm as atribuigoes de: a) promover a difu- 
sao dos objetivos e atividades do Programa jun
to aos 6igaos governamentais- b) articular os con- 
tatos entre os Coordenadores de Curso do Pro
grama com Ministerios, Secretarias, Departamen- 
tos, com fins de consulta na analise das necessi- 
dades dos cursos, populagoes-alvo e demais in- 
formagSes relevantes ao desempenho do Pro
grama TRAIN-SEA-COAST Brasil - c) gestionar a 
obtengao de recursos financeiros necessarios para 
a implantagao, manutengao e funcionamento do 
Programa TRAIN-SEA-COAST Brasil.

A Division of the Law of the Sea tern, por 
sua vez, a atribuigao de coordenagao central do 
Programa, fazendo a relagao entre todas as uni- 
dades da rede. Tambem fornece o treinamento 
dos Coordenadores de Curso e Administradores 
das unidades, garantindo a padronizagao entre 
os membros da rede, facilitando o intercambio 
de cursos e de especialistas.

O papel dos centros de treinamento como

sedes do Programa TRAIN-SEA-COAST e: desen
volver e implementar cursos nos seus territorios; 
oferece-los tantas vezes quantas forem necessa
rios, no local onde for precise; oferecer cursos 
de acordo com a necessidade do pais e partil ha
los com outros membros da rede.

c

CARACTERlSTICAS DO PROGRAMA 
TRAIN SEA COAST

A rede de centros de treinamento do TRAIN- 
SEA-COAST se diferencia de outras redes afins 
como TRAINMAR, TRAINforTRADE, que tambem 
usam a metodologia TRAIN-X, por se sediarem 
em ambiente academico. Na verdade, a maioria 
dos membros da rede TRAIN-SEA-COAST funci- 
onam em Universidades. Esse fato faz com que 
a rede TSC apresente caracteristicas proprias, 
inexistentes nas outras redes.

Os Coordenadores de Curso e os Adminis
tradores das unidades TSC sao elementos com 
intensa atuagao em suas areas de conhecimento, 
encontram-se, em geral, no auge de sua vida 
profissional e tem se destacado, de uma ou ou- 
tra maneira, em suas atividades.
O PROGRAMA TRAIN-SEA-COAST NO BRASIL A
Fundagao Universidade do Rio Grande (FURG) 
foi selecionada pela unidade central de Coorde
nagao, em outubro de 1994, ap6s uma visita ao 
campus e aplicagao de criterios de avaliagao in- 
dispensaveis para satisfazer os requisites de ex- 
celencia exigidos pela rede. Tres professores fo- 
ram selecionados do quadro docente do 
Departarnento de Oceanografia com a fungao de 
desenvolver cursos (Coordenadores) e dirigir as 
atividades (Diretora). Essas pessoas foram recru- 
tadas pela sua experiencia em docencia em gra- 
duagao e P6s-Graduagao, pesquisa em desen
volvimento costeiro, modelizagao, exploragao e 
administragao de recursos vivos marinhos.

A Corveta Parnahyba, da Imperial Mari 
-LJuiha do Brasil, comandada pelo Ca- 
pitao de Fragata Lutz Felipe Saldanha da 
Gama, esteve no Estreito de Magalhaes 
em 1882, com a missao cientffica do 
Imperial Observatorio do Rio de Janeiro 
(atual Observatorio Nacional), chefiada 
pelo astronomo Luiz Cruls. A missao con- 
sistiu na observagao astronomica, em 6 
de dezembro de 1882, do planeta Venus 
passando pelo disco do Sol, na cidade 
de Punta Arenas. Na epoca, tinha 6.000 
habitantes. Um outro local escolhido foi 
a Ilha Contramestre, no Estreito de Ma
galhaes. O objetivo desse trabalho foi a 
determinagao da distancia da Terra ao 
Sol, ou seja, a Unidade Astronomica, pelo 
metodo da paralax. Tinha-se que ter dois 
pontos distantes, na Terra, formando um 
imenso triangulo. Como o Imperial Ob
servatorio nao pode fazer todo servigo, 
foi convidado o Barao de Teffe, Antonio 
Luiz von Hoolholtz, Diretor da Reparti- 
gao Hidrografica, para observar em ou
tro extremo da America do Sul, na cida
de de Carlota Amalia, nas Antilhas. Des- 
sa maneira, pode-se obter os angulos ne
cessarios para a determinagao da distan
cia da Terra ao Sol, uma das unidades 
da astronomia.

Esse fato historico cientlfico foi muito 
interessante, pois, 100 anos depois, o Bra
sil comegava a Operagao Antartica I 
(1982-83), iniciando oficialmente, com 
o navio Barao de Teffe, da Marinha do 
Brasil, as atividades do Brasil na Antarti
ca. Na Operagao Antartica IV (1985), foi 
instalado o refugio Astronomo Cruls, na 
Ilha do Rei George. Nas Operagoes An- 
tarticas IX e X, pudemos identificar o lo
cal, em Punta Arenas, por meio dos da
dos de 1882, e com a ajuda do prof. 
Mateus Martinic, da Universidade de Ma
galhaes, em Punta Arenas, onde foi mon- 
tado o Observatorio de Cruls. Ele ficava 
nas esquina das ruas Paraguaia com Jose 
Nogueira, proximo ao porto. Sera inte
ressante que todos que participam das 
Operagoes Antarticas do Brasil, visitem 
o local, e saibam que ha mais de 100 
anos, a Marinha do Brasil e o Observa
torio Nacional, estiveram na regiao 
subantartica.

O TREINAMENTO - Tradicionalmente, a ativida- 
de de treinamento tem sido confinada ao ambito 
da empresa privada. Recentemente, no exterior, 
essa atividade foi resgatada e incorporada ao meio 
academico-universitario, dando-lhe o “status" que 
merece. Treinamento, a diferenga do ensino tra- 
dicional, preocupa-se com “ensinar a fazer”, ou 
seja, coloca enfase em verificar que o treinado 
saiba executar a tarefa para a qual recebeu ins- 
trugoes, de acordo com uma performance 
estabelecida.

A metodologia adotada pelo programa da 
rede TRAIN-X exige uma minuciosa “Analise de 
Problema”, visando identificar os entraves. A ele 
segue uma escolha da “Populagao-alvo”do cur
so de acordo com idade media, sexo, formagao, 
experiencia profissional, nlvel hierarquico, etc.

Os cursos tem estrutura modular, onde cada 
unidade tem um princlpio, meio e fim sendo os 
resultados do treinamento testados mediante pro- 
vas especlficas (questionarios, respostas de 
multipla escolha, exerdcios orientados/assistidos 
mediante computador, estudos de casos e “role 
playin’’). Cada curso e validado pela unidade 
central coordenadora e, somente apos a valida- 
gJo, a unidade local e autorizada a ministrar o 
curso.

Dois cursos foram programados para o Bra
sil no bienio 96/97:

- Trocas e Interrelagoes 
entre os Ecossitemas das 
Bacias de Drenagem, Lago- 
as Costeiras e Oceanos Ad-

SfcA ('

imm* Marcomede Rongel Nunes, do Observa
torio Nacional socio fundador da Socie- 
dade Brasileira de Historia da Ciencia - 
SBHC

jacentes
- Planejamento e Uso 

dos Recursos Pesquelros 
Estuarinos e Marinhos

UN*D'*ATlONB

Programa Train- 
Sea-Coast Brasil
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0 SISTEMA DE COOPERACAO 

INTERNACIONAL NA ANTArTICA
Desde a assinatura do Tratado da An- 

tartica, em 1959, a cooperafao internacio- 
nal neste continente tem sido objeto de 
grande evolucao e mutacoes rapidas.

Na ultima decada, profundas mu dan fas 
tem ocorrido na polftica mundial. O clima 
politico internacional tem modificado ate 
mesmo o mapa da Europa e, portanto, nao 
se deve estranhar que, na Antartica, acon- 
tefam mu dan fas impulsionadas por forfas 
externas, afetando o uso apropriado do Con
tinente.

A diversidade e quantidade de ativida- 
des desenvolvidas na Antartica vem aumen- 
tado consideravelmente, e vem-se definin- 
do com clareza, junto com as provisoes 
legislativas, a regulamentafao dessas ativi- 
dades. E o que vem ocorrendo com a apli- 
oagao das Recomendagoes do Tratado da 
Antartica, das Convengoes e do Protocolo.

Alem disso, tem-se estabelecido 
elementos de coordenagao internacional, 
como e o caso do Conselho de Administra- 
dores dos Programas Antarticos Nacionais 
(CON NAP).

O Tratado da Antartica reservou toda 
essa regiao para os fins pacificos e cientifi- 
cos, por meio de provisoes incorporadas 
ao Tratado original, e que foram reafirma- 
das no Protocolo de Madri, de 1991, desig- 
nando a Antartica como reserva natural.

As negociagoes e a entrada em vigor 
dos diversos regimes de conservagao e ad- 
ministragao dos recursos naturals na Antar
tica tem sido a pedra fundamental para as 
novas atividades implantadas no continen-

lidade, opera na Antartica, sob a egide do 
Tratado da Antartica e dos instrumentos ju- 
ridicos complementares, tem evoluldo para 
um enfoque mais positive de harmonizagao 
de interesses, dentro de uma moldura de 
formas limitadas de intenacionalizagao.

Esse e hoje o criterio que prevalece na 
Antartica.

O enfoque simples do Tratado da An
tartica e das suas primeiras recomendagoes, 
especialmente das Convengoes e do Proto
colo subscritos para complementar 
co inicial da cooperagao, vem sendo forte- 
mente intensificado nos ultimos anos.

A evolugao institucional que esta tendo 
lugar no Sistema do Tratado da Antartica 
indica uma franca mudanga de atitude dos 
Estados participantes, a respeito da coope
ragao na Antartica. Nesse sentido, o Siste
ma do Tratado indica estar evoluindo para 
a conformagao de uma nova organizagao 
internacional.

O Protocolo sobre a Protegao do Meio 
Ambiente Antartico, aprovado em 1991, veio 
a agregar outra dimensao ao Sistema do 
Tratado.

Esse Protocolo tem conseguido implan- 
tar um sistema geral de protegao ao meio 
ambiente antartico, ao mesmo tempo que 
proibiu as atividades de exploragao mine
ral, situagao esta que apenas podera ser 
susceptivel de revisao por complete 
senso das partes, ou depots de um periodo 
de cinqiienta anos, por outras maiorias.

Mas existem outros desafios a 
superados na Antartica.

A implantagao e o desenvolvimento do 
direito oriundo da Convengao das Nagoes 
Unidas sobre o Direito do Mar poderia 
lorar o debate jurisdicional, com as recla- 
magoes de Mar Territorial na Antartica e a 
aplicagao dos conceitos de Zona Economi
ca Exclusiva, Plataforma Continental 
tras zonas maritimas que nao sao hoje ob- 
servadas na Antartica. Se assim 
qual seria a sua natureza juridica, a luz das 
realidades juridica e politica vigentes 
continente antartico?

O turismo, por outra parte, constitui hoje 
uma tenue exploragao comercial da Antar
tica, mas o seu surgimento e recente, sina- 
lizando para um rapido crescimento.

A formagao, em 1991, da Associagao de 
Operadores Turisticos Antarticos (IAATO), 
como um ente coordenador, pode melho- 
rar tanto a seguranga das atividades turisti- 
cas, como a sua conduta ambiental. Ate o 
presente memento, a filiagao a IAATO nao 
e obrigatoria aos paises aderentes ao Pro
tocolo de Madri.

Existe tambem um conjunto de medi- 
das contidas no Protocolo de Madri e Re
comendagoes das Reunioes Consultivas do 
Tratado da Antartica que colocam a carga 
de responsabilidade sobre os operadores 
nacionais, com respeito ao impact© 
ambiental, ao monitoramento, a protegao 
direta contra a contaminagao, 
gao e ao manuseio de dejetos.

Os motives que dao origem a presenga 
de diferentes Estados na Antartica sao com
plexes. Os problemas de soberania sao 
exercidos em graus variaveis pelos sete Es
tados reclamantes.

Alem disso, vinte e seis paises traba- 
Iham na Antartica, cada um com progra- 
mas de pesquisa diferentes, em 49 estagoes 
cientificas, utilizando intensivamente 
navios e aeronaves.

Diversas polarizagoes politicas divergen- 
tes podem estar em desenvolvimento, 
as de: Estados reclamantes - Estados nao- 
reclamantes; bloco ocidental - bloco orien
tal; Estados latino-americanos - Estados eu- 
ropeus - Estados asiaticos; Nagoes desen
volvidas - Nagoes em desenvolvimento, e 
paises tradicionalmente ativos - paises re
cent incorporados.

Sob esse espectro de variaves, somente 
um eficaz sistema de cooperagao Internaci
onal podera equilibrar ou neutralizar os in
teresses em conflito na Antartica.

Por outro lado, e pouco provavel que o 
atual Sistema do Tratado da Antartica ve- 
nha a ser substituido por um instrumento 
diferente ou novo, pois ele nem sequer foi 
revisto em 1991, ano a partir da qual o pro- 
prio Tratado previu a sua eventual revisao.

Acredita-se que, enquanto as partes 
Consultivas e Aderentes do Tratado conti- 
nuarem comprometidas com o modelo de 
cooperagao antartica em vigor, nao sera 
factivel que se efetuem mudangas radicals 
no Tratado.

Isso significa que, permanecendo o Sis
tema do Tratado, a sua evolugao consistira 
na tendencia natural para a maior atuagao 
das partes nas reunioes consultivas e para 
a formulagao de novos programas de 
peragao internacional, impulsionando a 
constante evolugao e o aprimoramento das 
instituigoes deste sistema.

A Antartica, alem de um continente ge- 
lado, podera ser, no future, o continente 
da cooperagao internacional.

a conserva-

o mar-

seus

novos como

con-

serem

te.
As recomendagoes originadas da XIX 

Reuniao Consultiva do Tratado da Antarti
ca (ATCM), realizada em Seul, Coreia do 
Sul, no ano 1995, apresentam uma nova or
ganizagao, composta de Medidas obrigato- 
rias para as Partes Contratantes, de Deci- 
soes obrigatorias no ambito da ATCM e de 
Resolugoes estimulando as Partes para que 
as cumpram.

Esses instrumentos e procedimentos, 
formadores do Sistema do Tratado da An
tartica, constituent hoje o corpo juridico que 
comega a reger as atividades humanas no 
continente e no oceano austral.

Assim, a expansao do Sistema Antartico 
para os novos campos da cooperagao in
ternacional tem sido a carateristica princi
pal desse process© de evolugao, que tem 
dado lugar nao so ao aumento da legisla- 
gao ditada pelos Estados-partes do Trata
do, como tambem a importantes desenvol- 
vimentos institucionais.

O sistema de cooperagao que, na atua-

aca-

e ou-

ocorresse

no

coo-

Dra. Julie Schmied 
Assessora Internacional 
Proantar
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CONCURSO ESTUDANTIL SOBRE A ANTARTICA
om o objetivo de promover 
e divulgar o Programa An- 

tartico Brasileiro, estimular, no 
meio estudantil, interesse pelo 
Programa, propiciando a expres- 
sao de ideias sobre o tema, in- 
centivar a pesquisa e conheci- 
mento da Antartica e sua impor- 
tancia para a humanidade, apro- 
ximar da comunidade estudantil 
o Programa Antartico Brasileiro, 
destacar e divulgar, atraves de 
premiagao, os trabalhos que me- 
Ihor atinjam os objetivos propos- 
tos, foi realizado um concurso 
estudantil sobre a Antartica des- 

tinado a estudantes de sexta a oi- 
tava serie do primeiro grau e alu- 
nos do segundo grau de todas as 
escolas do Municipio de Santa 
Maria-RS. Para os alunos de pri
meiro grau, o concurso corres- 
pondeu a uma redafao e, para

c os alunos de segundo grau, uma 

dissertaf ao de tres a cinco laudas 
datilografadas em espago duplo. 
O julgamento dos trabalhos foi 
efetuado, numa primeira seleyao, 
por uma comissao de professo- 
res de redagao designada pela 
Delegada de Educagao de Santa 
Maria (oitava DE) e, numa segun- 
da selefao, por uma comissao 
julgadora integrada por um re- 
presentante da UFSM (Pro-Reito- 
ria de Extensao-PRE), da Secre- 
taria de Municipio da Educagao, 
da oitava DE, da Secretaria da Co
missao Interministerial para os 
Recursos do Mar-SECIRM, da So- 
ciedade Brasileira para o Progres- 
so da Ciencia-SBPC, Seccional de 
Santa Maria e pelo presidente da 
comissao de julgamento da pri
meira selecao. O termino do tra- 
balho de selecao foi no dia 16

de outubro. A premiayao para os 

cincos trabalhos classificados (e 
respectivas escolas) dos dois 
graus de ensino, foram Diplomas 
fornecidos pelo Senhor Reitor da 
UFSM e pelo Senhor Secretario 
da CIRM. Os trabalhos classifica
dos em primeiro e segundo lu- 
gares de cada grau de ensino fo
ram ainda contemplados 
uma viagem a Antartica em de- 
zembro de 1995. Este projeto de 
extensao, coordenado pelo De- 
paitamento de Fisica, conta com 
o apoio da SECIRM, da SBPC, da 
Secretaria de Municipio de Cul- 
tura, da Pro-Reitoria de Pos-Gra- 
duagao e Pesquisa, do Centro de 
Ciencias Naturais e Exatas e do 
Departamento de Produgao e 
Difusao Cultural da UFSM.

com

'Luiz Alexandre Schuch 
Professor do Departamento de Fisica - UFSM

DMILGACAO ATRAVES DE TEXTOS DIDATICOS 

SOBRE 0 CONTINENTE ANTARTICO
omplementando o projeto de 
extensao “Exposigao Cienti-

do a Fundagao de Assistencia ao to, coordenado pelo Departa- 
Estudante (FAE), orgao vincula- mento de Fisica-UFSM, conta

fico-Cultural: O Brasil na Antarti- do ao Ministerio da Educagao e 
ca” estao sendo produzidos tex-

com o apoio da Secretaria da 
do Desporto (MEC), com o obje- Comissao Interministerial para os 

tos didaticos sobre o Continente tivo de ser distribuido em ambi- Recursos do Mar (SECIRM) e da 
Antartico, a nivel de primeiro e to nacional. Concomitantemente UFSM (Gabinete do Reitor, Pro- 
segundo graus, com enfoque de as exposigoes, o material produ- Reitoria de Extensao e da Dire- 
divulgagao cientifica, para serem zido deve ser divulgado e distri- gao do Centro de Ciencias Natu- 
distribuidos nas escolas das re- buido por alunos bolsistas, junto rais e Exatas). 
gibes a serem visitadas pela re- as escolas das regibes visitadas, 
ferida exposigao. Posteriormen- com a possibilidade de realizar- 
te, os artigos produzidos serao se palestras especificas sobre os 
reunidos em livro a ser submeti- assuntos abordados. Este proje- "Luiz Alexandre Schuch 

Professor do Departamento de Fisica - UFSM
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GRUPO EXECUTIVO DO SETOR PESQUEIRO - GESPE

X - estimular a formaf ao de mao- 
de-obra qualificada em todos os 
mveis;

XI - estimular a ampliagao do 
mercado interno e a compe- 
titividade no mercado externo;

XII - estruturar a pesca amadora 
como fonte geradora de receita e 
instrumento do desenvolvimento 
economico e social; e

XIII - regular a particpafao es- 
trangeira no setor.

Implementando as Diretrizes aci- 
ma, ja por proposta do GESPE, o 
Sr. Presidente da Republica sancio- 
nou os seguintes Decretos:

Decreto ne 1.694, de 
13/11/95, que cria o Sistema Nacio- 
nal de Informagoes da Pesca e 
Aquicultura, SINPESQ, com o obje- 
tivo de coletar, agregar, processar, 
analisar, intercambiar e disseminar 
informagoes sobre o setor pesquei- 
ro nacional, ficando a Fundagao Ins
titute Brasileiro de Geografia e Es- 
tatistica - IBGE encarregada de co- 
ordenar a implantagao, o desenvol
vimento e a manutengao do mes- 
mo;

ras de planejamento, coordenagao 
e execugao do setor pesqueiro;

II - assegurar o uso sustentavel 
dos recursos, a economicidade dos 
empreendimentos pesqueiros, o 
equilibrio do ecossistema onde 
ocorrem e a preservagao do banco 
genetico, de conformidade com os 
dispositivos da convengao das Na- 
goes Unidas sobre o Direito do Mar 
- CNUDM, e os principios da Agen
da 21 estabelecida pela Conferen- 
cia das NagSes Unidas do Meio 
Ambiente e Desenvolvimento;

III - aperfeigoar as estruturas de 
mercado do setor pesqueiro, possi- 
bilitando o acesso da populagao de 
baixa renda e da populagao caren- 
te, assistida pelo poder publico, ao 
consumo do pescado nacioal ataves 
de politicas de governo;

IV - apoiar institucionalmente as 
atividades pesqueiras (artesanal, 
industrial e aquicola), promovendo 
condigoes favoraveis a elevagao do 
nivel de investimentos da qualida- 
de do emprego e da competitivi- 
dade do setor;

V - estimular a pesquisa cientlfi- 
ca, a geragao de tecnologia, a 
capacitagao tecnologica e a educa- 
gao ambiental;

VI - promover a pesquisa cienti- 
fica nacional com o objetivo de 
determinar a situagao dos estoques 
pesqueiros e sua capacidade de 
captura sustentavel, nas aguas 
jurisdicionais brasileiras;

VII - aprimorar a infra-estrutura 
de desembarque, armazenamento, 
transporte e comercializagao do pes
cado e seus derivados;

VIII - estimular as agoes dos sis- 
temas de fiscalizagao da atividade 
pesqueira, inspegao e controle da 
qualidade de modo a evitar perdas 
de materias-primas e produtos;

IX - estimular a aquicultura para 
o aproveitamento racinal do poten- 
cial brasileiro, inclusive como ativi
dade de recomposigao dos ambi- 
entes aquaticos;

riado pelo Presidente da Repu 
blica, atraves do Decreto nQ 

1.697, de 13 de novembro de 1995,o 
GESPE esta subordinado a Camara 
de Politica dos Recursos Naturais, 
do Conselho do Governo, com a 
finalidade de promover o desenvol
vimento sustentavel do setor pes
queiro nacional, equacionando ade- 
quadamente seus problemas. Com
pete ao GESPE:

- propor aquela Camara a Po
litica Nacional de Pesca e Aqui
cultura e coordenar a nivel nacio
nal a implantagao de suas agoes;

- propor atualizagao da legis- 
lagao do setor de pesca e da 
aquicultura; e

- implementar as diretrizes 
estabelecidas pela Camara ja cita- 
da, no que diz respeito ao setor 
pesqueiro.

O GESPE e integrado por repre- 
sentantes dos Ministerios da Mari- 
nha; das Relagoes Exteriores; da 
Agricultura, do Abastecimento e da 
Reforma Agraria; da Educagao e do 
Desporto; do Trabalho; da Indus- 
tria, do Comercio e do Turismo; da 
Ciencia e Tecnologia; do Meio Am
biente, dos Recursos Hidricos e da 
Amazonia Legal; e do Planejamen
to e Orgamento.

O GESPE dispoe de uma Secre- 
taria Executiva (SEGESPE) cujo Se- 
cretario e nomeado pelo Sr. Presi
dente da Republica, cabendo ao 
Ministerio da Marinha prestar o 
apoio tecnico-administrativo neces- 
sario a mesma.

No momento, a SEGESPE fun- 
ciona apoiada pela Secretaria da 
Comissao Interministerial para os 
Recursos do Mar (SECIRM), e esta 
instalada no 3° andar do Anexo ao 
Ministerio da Marinha, em Brasilia, 
tendo como Secretario, o CAIte 
(RRm) Mauro Viana de Araripe 
Macedo. O GESPE tem as seguintes 
diretrizes:

I - sistematizar as agoes do Esta- 
do, visando aprimorar suas estrutu-

c

I

II - Decreto ns 1.695, de 13/11/ 
95, que regulamenta a exploragao 
de aquicultura em aguas publicas 
pertencentes a Uniao, cabendo ao 
Institute Brasileiro do Meio Ambi
ente e dos Recursos Naturais
Renovaveis - IBAMA promover o 
registro dos aquicultores; e

O Ministro da Fazenda, baixou 
a Portaria nQ 290, de 30/11/95, des- 
tinando R$ 30.000,00 (trinta mil 
reals) ao custeio e comercializagoes 
de pescado, por finalidade e por 
produtor, admitindo-se nos casos de 
creditos de comercializagao a em- 
presas de conservagao, beneficia- 
mento, transformagao ou industria- 
lizagao do pescado, elevagao do li- 
mite para o equivalente aos saldos 
devedores dos financiamentos de 
custeio, de responsabilidade dos 
mutuarios, cuja produgao seja en- 
tregue a empresa beneficiaria.
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N OTIC IAS DA SECIRM
INTERNET

HOMEPAGE DA SECIRM

ncontra-se em fase avangada de 
JO desenvolvimento a homepage WWW da 
Secretaria da CIRM, que abordara os 
seguintes temas:

I - A CIRM - PRINCIPAIS ATIVIDADES 
DESENVOLVIDAS:

a) A Comissao Interministerial para os 
Recursos do Mar (CIRM) e a Polltica 
Nacional para os Recursos do Mar (PNRN);

b) O Plano Setorial para os Recursos 
do Mar (PSRM);

c) O Plano de Levantamento da 
Plataforma Continental (LEPLAC);

e) O Programa Antartico Brasileiro 
(PROANTAR); e

0 As Ciencias do Mar no Brasil.

II - SERVINGS:
a) Paginas WWW dos Ministerios e 

Orgaos que compoem a CIRM;
b) Paginas WWW de Programas 

Antarticos de outros Paises;
c) O Informativo CIRM;
d) Concurso Fotografico sobre Temas 

Antarticos;
e) E-Mail, Enderegos, Telefones & Fax 

para as Subcomissoes, e a EACF.
0 As Paginas WWW mais quentes!!!
O projeto da homepage da SECIRM esta 

a cargo do Servifo de Informatica da 
Secretaria da CIRM, tendo como “site” das 
paginas o Servidor WEB da Diretoria de 
Telecomunicafoes da Marinha (DTM),
Rio de Janeiro. O enderefo www para 
acesso a homepage da SECIRM 
www.mar.br/~secirm/secirm.htm (ver figura 
abaixo).

No mes de janeiro/96 estara liberado 
pela DTM o acesso do publico externo ao 
Servidor Web www.mar.br.

Contribuifos, sugestoes e comentarios 
podem ser encaminhados via e-mail para o 
enderefo Internet do Servifo de Informa
tica da SECIRM (07%secirm@mhs.mar.br).

y

I

Navio de Apoio Oceanogrdjico Ary Rongel

INICIADA A OPERAgAO ANTARTICA XIV
A Operafao Antartica XIV teve ini 

xJLcio no dia 07 de novembro,
de Apoio ocorreu no perlodo de 
26 a 30 de dezembro. A substitui- 
fao do Grupo-Base de Verao deve- 
ra ocorrer em mar£o/96, pelo Gru- 
po-Bdse Unico, que permanecera na 
EACF pelo perlodo de 1 ano.

No transcorrer da Operaqao, se- 
rao desenvolvidos 17 projetos, nas 
varias areas de pesquisa do 
PROANTAR, assim distribuldos:

- Ciencias da Vida - 09;
- Ciencias da Terra- 03; e
- Ciencias da Atmosfera - 05.
Deverao participar dessa Opera-

qao aproximadamente 110 pesqui- 
sadores pertencentes as InsUtuiqoes 
que trabalham em conjunto no Pro
grama Antartico Brasileiro, e 03 Ofi- 
ciais de Marinhas Amigas (Chile, 
Argentina e Uruguai) que embarca- 
rao no NApOc “ARY RONGEL”.

com a salda do NApOc “ARY 
RONGEL” do Rio de Janeiro com 
destino a Antartica.

A chegada do NApOc “ARY 
RONGEL” na Estaqao Antartica “Co- 
mandante Ferraz”, ocorreu as 10:00 
boras do dia 21 de novembro (2 
dias de antecedencia). No dia 5 de 
dezembro, verificou-se a substitui- 
fao do Grupo-Base da Estagao, com 
o Grupo-Base de Verao iniciando a 
comissao, que ira ate o dia 12/03/96.

Durante a Operaqao, estao pre- 
vistos 4 Voos de Apoio no verao e 
outros 3 durante o inverno. O 1Q 
Voo de Apoio ocorreu no perlodo 
de 04 a 08 de dezembro, levando a 
primeira equipe de pesquisadores 
que desenvolvera trabalhos cientl- 
ficos na EACF e refugios, e o 2s Voo

no

e:

* ' GliMhl'! fnin;soiosiofiuiai&

INFORMATIVO CIRM - Publicagao Semestral
As opinioes constantes dos textos reproduzidos sao de excluslva responsabilidade de seus autores. 

As sugestoes e materias para publicagao deverao ser encaminhadas para a SECIRM 
FAX: (061) 312-1336 - Fone: (061) 312-1334
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MENSAGENS (E-MAIL) 

INTERNET 

PARA A E.A.C.F.

AMPLIAgAO DA REDE DE 

COMPUTADORES DA SECIRM
T^ncontra-se em fase de am- 
J^pliafao a rede de computa- 
dores da Secretaria da CIRM. Tal 
ampliagao, que devera estar con- 
cluida em meados de Janeiro de 
96, consiste em:
I - HARDWARE:

a) Substituigao do atual Ser- 
vidor de Arquivos (um 
microcomputador 486 DX2-66 
MHz, com capacidade de memo- 
ria RAM 16 MBytes e disco rigi- 
do SCSI de 1.08 GBytes) por um 
novo servidor de arquivos com 
a seguinte configuragao: 
processador Intel Pentium 90 
mhz, capacidade de memoria 
RAM de 32 MBytes, 2 discos ri- 
gidos SCSI de 1.08 GBytes cada, 
uma unidade CD-ROM speed 4X 
e uma unidade de fita backup 
DAT SCSI-II;

b) Aquisigao de 14 novas es- 
tagoes de trabalho 486 DX2-66 
com 8 MBytes de RAM cada, 
sendo uma delas com CD-ROM 
local para utilizagao na Biblio-

teca;
'Pj'oi estabelecido, a partir de 
-L 20/12/95, o link radio-digital 
utilizando o prefixo da estagao 
radio-amadora ZXOECF (EACF). 
Este link ja se encontra 
operacional e apto a enviar e re- 
ceber mensagens pela Internet 
(e-mail) utilizando satelites de 
comunicagao para radio-amado- 
res da serie OSCAR (Orbiting 
Satellite Carring Amateur Radio).

O enderego Internet da Esta
gao Antartica Comandante Ferraz 
e: eacf®. eu.ansp.br

c) Uma impressora jato de tin- 
ta colorida HP-660C; e

d) “Upgrade” de 28 estagoes 
de trabalho 386 DX-40 com 4 
Mbytes de memoria RAM para 
486 DX2-66 com 8 Mbytes.
H - SOFTWARE:

a) Novell Netware 3-12 licen- 
ga para 50 usuarios;

b) Windows/95 (32 bits);
c) Pacote MS OFFICE/95 (32

bits);
d) Novell MHS 1.5N para 100 

caixas postals; e
e) Backup ARC SERVE da 

CHEYENNE para 50 usuarios.
Dentro do Plano de Implanta- 

gao e Interligagao de Redes de 
Computadores do Ministerio da 
Marinha (P2IRC), a rede local da 
SECIRM ja se encontra interliga- 
da a Rede Marinha, tendo acesso 
as redes instaladas no Predio do 
Ministerio da Marinha (DF) e as 
redes conectadas ao anel de li
bra otica do le Distrito Naval (RJ).

12 ANOS DE ADMISSAO 

COMO MEMBRO 

CONSULTIVO DO 

TRAT ADO ANTARTICO

T^m 12 de setembro de 1983, 
L jo Brasil foi admitido como 

“Membro Consultivo do Tratado 
da Antartica”, condigao exclusiva 
dos paises que fazem pesquisas 
substanciais no Continente 
Antartico. Isso ocorreu apos a rea- 
lizagao da Operagao Antartica I, 
entre dezembro de 82 e fevereiro 
de 83, dando inicio a execugao 
do Programa Antartico Brasileiro 
(PROANTAR).

Tal fato teve significativa 
importancia, porque outorgou ao 
Brasil o direito de participar das 
discussoes, com a comunidade 
international, que decidem os 
destinos do Continente Antartico, 
passando a deliberar em seu 
plenario com todos os direitos a 
ele afetos.

CRIAfAO DO CENTRO BRASILEIRO PARA 

O PROGRAMA “TRAIN-SEA-COAST”
CIRM e FURG assinaram con- de langamento da pedra lunda- 

venio para implantagao e fun- mental do predio que abrigara o 
cionamento do Centro Brasileiro Institute de Desenvolvimento 
do Programa Train-Sea-Coast, Costeiro e Oceanico (IDECO), 
que tem por objetivo a forma-
gao e o aprimoramento dos operacional do Instituto. 
recursos humanos, tanto de insti-
tuigoes como de individuos, que 
tem responsabilidades no desen
volvimento costeiro e oceanico.

sendo o Train-Sea-Coast, o brago

A instituigao sera a unica no
Brasil e uma das nove existentes 
no mundo, ligadas a QNU, para 
treinar tecnicos voltados a 

Na mesma data, foi realizada preservagao dos ambientes 
tambem, na FURG, a cerimonia costeiro e oceanico.
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secretArio da cirm profere palestra para o
V1CE PRESIDENTE E PARA MINISTROS DE ESTADO

Ministros assistem palestra

TV To dia 20 de setembro, nas depen 
IN dencias da SECIRM, o Contra-AI- 
mirante Julio Soares de Moura Neto, Se- 
cretario da CIRM, proferiu uma expo- 
sigao para os Ministros da Marinha, Al- 
mirante-de-Esquadra Mauro Cesar 
Rodrigues Pereira, da Educagao e do 
Desporto, Dr. PauloRenato Souza, do 
Meio Ambiente, dos Recursos Hidricos 
e da Amazonia Legal, Dr. Gustavo 
Krause, e para o Chefe da Casa Civil, 
Dr. Clovis Carvalho.

A exposifao feita, com o tema “A 
Politica Nacional para os Recursos do 
Mar e a atua^ao do CIRM”, foi seguida 
de um video sobre o PROANTAR. Apos 
a palestra, houve um debate com in- 
tensa participa^ao dos Ministos.

Secretario da CIRM profere pales
tra para o Vice-Presidente da 

Republica

sifao para os Ministros do Tribunal de 
Contas da Uniao (TCU) e seu Corpo 
Tecnico no dia 27 de novembro, 
SECIRM.

Participaram da palestra, alem dos 
Ministros Carlos Atila Alvares da Silva, 
Lincoln Magalhdes de Souza e Jose An
tonio Barreto de Machado, o Almiran- 
te-de-Esquadra Waldemar Nicolau 
Canellas Junior, Secretario-Geral da 
Marinha e o Contra-Almirante (IM) 
Adolf Magnus Moniz Ostwald, Diretor 
do Servifo de Auditoria da Marinha. O 
tema foi o mesmo da palestra minis- 
trada ao Vice-Presidente da Republica, 
no dia 24 de novembro.

na

O Secretario da CIRM, Contra-Almi
rante Moura Neto, realizou no dia 24 
de novembro, na Vice-Presidencia da 
Republica, uma palestra com o tema “A 
CIRM - Principais Atividades Desenvol- 
vidas”'. Estavam presentes o Exmo. Sr. 
Vice-Presidente, Dr. Marco de Oliveira 
Maciel, e seus assessores.

Secretario da CIRM recebe Minis
tros do TCU e corpo tecnico

O Secretario da CIRM, Contra-Almi
rante Moura Neto, proferiu uma expo-

DESEJO RECEBER GRATUITAMENTE O INFORMATIVO DA CIRM 
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LEITURA RECOMEND AD AGRUPODETRABALHO
SOBRERECURSOS

nAo-vwosda
PUTAFORMA CONTINENTAl

Antartic Law and Politics
F. M. Auburn

Antarctic Nutrient Cycles and 
Food Webs
Antarctic Microbiology

Wiley-Giss

Antarctica
Reader’s Digest

Uma viagem ao topo do mundo
Marcomede Rangel Nunes

Antarktis Expedition
Heinz Kohmen

Ciencias Atmosfericas e Especi- 
ais na Antartica

Volker W. J. H. Kirchff

A Antartica Brasileira
Luiz Carlos Lopes Moreira

Cartas da Antartica
Metry Bacila

Antartico - Key Environments
Pergamon Press

T^m novembro proximo passado, 
J—ifoi criado o Grupo de Trabalho 
sobre Recursos Nao-Vivos da Plata- 
forma Continental. Este Grupo, 
composto por representantes dos 
MM, MME, MCT, MMA, SECIRM, 
DNPM e CPRM, tem, como compe- 
tencia, desenvolver um programa, 
a ser implementado no future, des- 
tinado a avaliar a potencialidade 
mineral da Plataforma Continental 
Brasileira, tendo como base as di- 
retrizes do IV PSRM.

COMITE EXECUTIVO PARA 0 GOOS
nalizar a consecufao dessas linhas 
de afao;

TC’oi criado, recentemente, o Comi 
A te Executivo para o Sistema Glo
bal de Observafao dos Oceanos 
(GOOS). Formado por representan
tes do MEC, MME, MCT, MMA, MM, 
SECIRM e Comunidade Cientifica, 
sob a coordenagao do representan- 
te da Diretoria de Hidrografia e Na- 
vegayao (DHN), tera como finali- 
dade assessorar a Subcomissao do 
PSRM na condugao do Programa 
GOOS/Brasil.

Para a consecuyao desta finali- 
dade, o Comite Executivo para o 
GOOS tera as seguintes competen- 
cias:

EXPOSIfAO SOBRE 0 

PROGRAMA
ANTARTICO BRASILEIRO

- acompanhar o desenvolvimen- 
to dos projetos de pesquisa e 
monitoramente aprovados pela 
CIRM, no escopo do GOOS;

- acompanhar a aquisiyao siste- 
matica e o intercambio de dadosisando divulgar as atividades de 

senvolvidas pelo Programa An
tartico Brasileiro, a SECIRM partici- 
pou da XIV Feira do Livro de Brasilia 
e II Feira Internacional de Cultura, 
realizadas no pavilhao de feiras e 
exposiyoes de Brasilia, no perlodo 
de 17 a 26 de novembro de 1995. 
Na oportunidade, foi montado um 
Stand, em conjunto com o Serviyo 
de Documentayao da Marinha, mos- 
trando aspectos gerais da Marinha 
e as realizayoes brasileiras na An
tartica.

V oceanograficos coletados na regiao 
marltima de interesse do Brasil, em 
atendimento ao GOOS;

- participar das discussoes rela- 
tivas a alocayao de meios flutuan- 
tes para o desenvolvimento das ati
vidades previstas para execuyao, no 
ambito do GOOS; e

- exercer a coordenayao, no 
ambito da DHN, das atividades afe- 
tas ao GOOS, em estreita colabora- 
yao com os demais setores tecnicos 
envolvidos.

- elaborar o detalhamento do 
GOOS/Brasil, seguindo as linhas de 
ayao estabelecidas pela 
Subcomissao para o PSRM, bem 
como acompanhar e operacio-

Comissao Interministerial para os Recursos do Mar 
Secretaria da CIRM - Ministerio da Marinha 
EMI - Bloco N - 3° andar - Anexo B 
70.055-900 - Brasflia-DF


