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CIRM tem novo Secretario
E m cerimonia presidida pelo

Exm2 Sr. Ministro da Marinha e da CIRM, o Contra-Almirante JULIO 
Ministro Coordenador da CIRM, SOARES DE MOURA NETO, designado 

Almirante-de-Esquadra MAURO CESAR para comandar o 62 Distrito Naval, ao 
RODRIGUES PEREIRA, realizou-se no passar o Cargo enfatizou a magnitude 
dia 12 de dezembro a passagem do Cargo das tarefas que vein sendo conduzidas 
de Secretario da Comissao Interministerial no decorrer dos 22 anos de existencia

da CIRM e o trabalho colegiado

Apos vinte meses como Secretario desenvolvido em parceria entre Orgaos 
Governamentais, Universidades, 
Institutes de Pesquisa e a Comunidade 
Cientifica.

Ao assumir o Cargo de Secretario 
da CIRM, o Contra-Almirante ANTONIO 
CARLOS DA CAMARA BRANDAO 
manifestou a sua motiva^ao pela 
oportunidade que tera em dialogar 
com os demais parceiros integrantes 
da CIRM, de coordenar programas e 
projetos voltados para a consecu<;ao 
da Politica Nacional para os Recursos 
do Mar e da Politica Antartica Brasi- 
leira, colocando-se, ainda, a disposicao 
dos mesmos e convocando-os a unit 
esfor^os para alcangarosobjetivosdesta 
Comissao, o que permitira, assim, ao Brasil, 
beneficiar-se de recursos do mar e 
contribuira, tambem, para desenvolver 
na sociedade uma mentalidade 
maritima, condizente com a importancia 
do mar para o pais, em sens multiples 
aspectos.

A Cerimonia contou com a presen^a 
de autoridades militares e representantes 
da comunidade cientifica diretamente 
ligados as atividades marinhas.

para os Recursos do Mar.

Ao centra o Ministro da Marinha, Almirante-de-Esquadra MAURO CESAR, ladeado 
pelos Contra-Almirantes MOURA NETO e BRANDAO
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Mares do Sul sob Controle
Conuenio entre Petrobras e Uniuersidades do Sul, para compatibilizar atividades 

petroliferas e preservagdo do meio ambiente.

companhar, avaliar dados, 
controlar, estudar ambientes 
para detector alterafdes e dar o 

alerta em caso de impacto.

lagoas, manguezais, marismas (terrenos 
alagadi^os), dunas e restingas, mami'feros' e 
aves, e polui^ao. De posse desses dados, foi 
iniciada a fase atual, de caracteriza<;ao fisica, 
meteorologica, sedimentar e geomor- 
fologica, que devera estar concliuda no inicio 
de 1997 e fornecera um diagnostico 
ambiental prelim inar da regiao. 
Posteriormente, serao instaladas esta^oes de 
coleta de dados biologicos e quimicos, 
complementando a caracteriza^ao 
ambiental. Serao, entao, realizadas 
campanhas de campo, para complementar 
informa^oes. Depois disso, comega a fase 
de monitoramento ambiental, com o 
acompanhamento sistematico e continuo 
dos ecossistemas, costeiros e oceanicos, 
para identifica^ao de suas caracteristicas.

0 trabalho esta sendo conduzido pelo 
Service de Engenharia e Centro de Pesquisas 
da Petrobras, com a coordenaq:ao gerencial 
do engenheiro Aluisio Teles Ferreira Filho e 
tecnica do oceanografo Waldemar Tavares 
Jr. e de uma equipe de aproximadamente 
dez empregados. Segundo Aluisio, estao 
sendo seguidos os mesmos preceitos do 
monitoramento da Bacia de Campos, 
inclusive com a adequate do modelo 
matematico de trajetorias de manchas de

oleo. Com isso, sera possivel determinar a 
probabilidade de um eventual derrame de 
oleo chegar a alvos sensfveis pre- 
selecionados, que passarao a ser 
considerados area de risco das atividades 
da Petrobras. 0 piano de contingencia de 
derrame de oleo nas instalaijoes da 
Companhia sera, assim, revisto, consi- 
derando-se os novos cenarios, responsa- 
bilidades, papel das autoridades, procedi- 
mentos de emergencia, entre outros pontos.

“Poucos pafses no mundo possuem 
projetos desse porte”, diz Aluisio, para quern 
o estudo ambiental trara muitos ganhos. As 
Universidades envolvidas (Universidades 
Federais do Parana, Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul e Fundai^ao Universidade do 
Rio Grande), depois do convenio, criaram 
ou aparelharam seus laboratorios de 
oceanografia fisica e geologia, por exemplo. 
“Serao levantados dados tecnicos consis- 
tentes, que poderao subsidiar, nao so os estu- 
dos ambientais realizados na regiao, como 
servir a operagao das plataformas e terminais, 
alem de sustentar a elabora^ao de novos 
projetos da Petrobras”, acrescenta Aluisio.

Estas sao, em resumo, as linhas de agao 
do monitoramento ambiental em areas 
oceanicas e costeiras no sul do Pais, que a 
Petrobras realiza em conjunto com 
Universidades da regiao. 0 estudo, primeiro 
de sen porte na America Latina, vai aprimorar 
a gestao ambiental das atividades da 
Companhia, em rela^ao tanto ao transporte 
e armazenamento, por meio das instalaijoes 
de dutos e terminais, quanto a produgao de 
oleo e gas na Bacia de Santos, pelo segmento 
de Explora<;ao e Produ<;ao do Sul. Alem 
disso, os dados levantados ficarao a 
disposigao da comunidade cientifica, 
gerando beneficios para toda a regiao.

Em sua primeira fase, o trabalho 
consolidou os dados de todas as pesquisas 
cientificas ja realizadas nas regioes Sul e 
Sudeste, de Cabo Frio ao Chui. O 
levantamento foi publicado em nove 
volumes, de acordo com as diferentes 
especialidades: meteorologia, oceanografia 
fisica e quimica, oceanografia biologica,

(Transcrito da Revista Petrobras nB 26, edigao de 
maio/96)

Elaboragao de Cartas de Farametros 

Oceanograficos com auxflio de um SIGInformatlvo Qa^
Publicagao semestral da 
Comissao Interministerial 
para os Recursos do Mar

Fernando Jakes Teubner Juniorf*) avaliar a sua consistencia e representatividade 
para a area de interesse. Devemos ressaltar que 
estas informapoes, em sua maioria, sao coletadas 
de forma pontual, atraves de uma rede de 
amostragem, havendo ainda a necessidade da 
espacializapao das informapoes levantadas. Os 
resultados obtidos para a costa do Espirito Santo 
permitiram que, com base em informagoes pontuais 
de salinidade e temperatura, fossem feitas 
extrapolagoes das informagoes para toda a area 
de interesse, com auxflio do software SPANS CIS. 
Os resultados se apresentaram bastantes 
confiaveis, com o ambiente de SIG se mos- 
trando uma excelente ferramenta para 
tratamento e analise destas informagoes, 
substituindo um trabalho que vinha sendo feito 
de forma manual com vantagens, especial- 
mente com relagao a precisao e rapidez.

Cartas de Parametros Oceanograficos sao 
instrumentos indispensaveis na elaboragao de 
estudos e projetos que visem o uso e ocupagao 
do espago territorial costeiro e marinho, 
especialmente atividades que envolvam a 
utilizagao de recursos naturals, tais como pesca, 
aqiiicultura, recursos minerais, etc., ou 
intervengoes na linha de costa, tais como portos, 
marinas, pontes, estradas, ou planejamento 
integrado dos ecossistemas marinhos e 
estuarinos, atividades estas voltadas aos 
Programas Estaduais de Gerenciamento 
Costeiro. Neste processo, sao utilizadas diversas 
fontes de informagoes, uma vez que os estudos 
normalmente estao muito disperses e se 
referem a pequenas areas. Assim, faz-se 
necessaria a integragao e analise de um grande 
nurnero de dados em diferentes formates, alem 
de ser indispensavel uma avaliagao da distribuigao 
espacial dos mesmos, de maneira que se possa
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Viagem Atraves dos Tempos no Continente Antartico

Nomes Brasileiros na Antartica
Adaptagao de texto de Marcomede Rangel 

Nunes*
Brasil chegou oficialmente ao 
continente antartico em Janeiro de 
1983, na Operagao Antartica 1, com 

os navios Barao de Teffe, da Marinha do 
Brasil e Prof. Vladimir Besnard, da 
Universidade de Sao Paulo. Em agosto desse 
mesmo ano, o aviao Hercules C-130, da Forga 
Aerea Brasileira, pousava na pista da Base 
Marsh, na llha do Rei George. Dessa maneira, 
a presenga brasileira se consolidava na regiao 
polar sul, abrindo um novo campo de 
pesquisa cientifica num projeto mundial: 
estudar a Antartica, o unico continente que 
o homem nao poluiu. Mas, antes mesmo 
desse importante fato historico, ja no final 
do seculo 19 e inicio dos anos 20, 
exploradores antarticos passaram pelo 
Brasil, inclusive batizando alguns acidentes 
geograficos na Antartica com nomes de 
brasileiros. 0 pais era um dos pontos de 
apoio na rota de navios que se dirigiam a 
Antartica, vindos da Europa pelo Oceano 
Atlantico. Alguns aportavam em Recife e no 
Rio de Janeiro, seguindo depois para 
Montevideo e Buenos Aires, e dali para 
a Antartica. 0 belga Adrian Victor de 
Gomery (1866 - 1934), o Frances Jean- 
Baptiste Charcot (1867-1936) e o ingles 
Robert Falcon passaram por aqui na 
expedigao do belga Gerlach, de 1897 a 1899, 
que depois de estar no Brasil, batizou 
alguns acidentes geograficos com nomes 
brasileiros:
- llhas Cruls (lat: 65” ll’S; long: 64” 32’ W), 

grupo de llhas em homenagem ao seu 
conterraneo Luiz Ferdinando Cruls (1848 - 
1908), belga naturalizado brasileiro, diretor 
do Imperial Observatorio do Rio dejaneiro 
(atual Observatorio Nacional);

- Monte Rio Branco (lat: 65” 25’ S; long: 64”

00’ W), homenagem a Jose Maria da Silva 
Paranhosjr. (1845 - 1818), o Barao do Rio 
Branco;

- Ilhotas Sampaio Ferraz (lat: 65” 08’ S; long: 
64” 08’ W), grupo de 10 ilhotas rochosas, 
no arquipelago Wilhelm, em homenagem 
ao Chefe de Policia do Rio de Janeiro na 
epocajoao Baptista Sampaio Ferraz (1857 
- 1920).

Gerlach levou Lima bandeira brasileira, 
desfraldando-a na Antartica em 28 de 
•outubro de 1898, junto com o belga. 
(COELHO, 1983. “Nos confins dos tres mares 
... a Antartica”p. 18). Foi a primeira vez que a 
bandeira brasileira foi desfraldada na 
Antartica. Esse fato so se repetiria em 1957, 
por intermedio do primeiro brasileiro a pisar 
no continente gelado, o medico e jornalista 
Durval Rosa Borges. Essa bandeira se 
encontra, atualmente, no Museu Naval, no 
Rio de Janeiro. Charcot homenageou o 
Ministro do Superior Tribunal Militar e da 
Marinha Alexandrine Faria de Alencar (1848
- 1926), com o pico Alencar (lat: 64” 24’ S; 
long: 65” 33’ W) de 1555 m.

Mais recentemente, ja com as operagoes 
antarticas do Brasil, outros nomes brasileiros 
entraram na Antartica. Em fevereiro de 1984, 
a estagao brasileira, com seus primeiros 
modulos (hoje tern 63) foi batizada com o 
nome de Estagao Antartica Comandante 
Ferraz (lat: 62” 05’ S; long: 058), na llha 
do Rei George, em homenagem ao oficial 
da Marinha do Brasil Antonio Carvalho 
Ferraz (1940 
oceanografo, que esteve na Antartica em 
1974, embarcado nos navios ingleses de 
pesquisa Endurance e Bransfield, 
contribuindo para a presenga brasileira na 
Antartica. Foi membro da Subcomissao de 
Elaboragao do PROANTAR, da SEC1RM e 
inspecionou alguns navios na Europa,

contribuindo para a escolha do navio Thala 
Dan, dinamarques, batizado com o nome 
de Barao de Teffe. Os quatro reftigios 
brasileiros antarticos foram batizados com 
os nomes de: Refugio Antartico Engenheiro 
Wilgten (lat: 61” 04’ S; long: 055" 21’ W), 
colocado no verao 1984/1985, na llha 
Elefante. E uma homenagem ao fundador, 
primeiro presidente e presidente de honra 
do Institute Brasileiro de Estudos Antarticos 
- 1BEA, fundado em 1972, Joao Aristides 
Wilgten (1900 - 1984); Refugio Antartico 
Astronomo Cruls (lat: 62” 14’ S; long: 055” 
00’W), homenagem a Luiz Cruls, diretor do 
Imperial Observatorio do Rio dejaneiro, que 
coordenou viagem de pesquisa a regiao do 
Estreito de Magalhaes, em Punta Arenas e 
arredores, em 1882, na corveta Parnhayba, 
da Marinha Imperial do Brasil, comandada 
por Luiz Felipe Saldanha da Gama (1846 - 
1895); Refugio Antartico Emilio Goeldi (lat: 
61" 05’ S; long: 055” 20’ W), na llha Elefante, 
instalado no Verao 1988/1989, homenagem 
ao naturalista suigo Emilio Augusto Goeldi 
(1859 - 1917) radicado no Brasil, fundador 
do Institute Amazonico de Pesquisa no 
Para, (1900) e depois Museu Paraense 
Emilio Goeldi (1931); e Refugio Antartico 
Padre Rambo (lat: 62” 10,5’ S; long: 058” 59’ 
W), instalado em 1985 - 1986, na llha do 
Rei George, proximo a Base Aerea do 
Chile “Presidente Eduardo Freire", 
homenagem ao sacerdote Jesuita Aristeu 
Balduino Rambo (1905 - 1961), botanico 
e geografo do Rio Grande do Sul, que 
organizou o herbario Anchieta. O refiigio foi 
doagao da Unisinos.

o

1982), hidrografo e

* Trabalha no Observatorio Nacional - CNPq, socio 
fundador da Sociedade Brasileira de Histdria da 
Ciencia - SBHC.

WORKSHOP para Atualizagao do Plano 

Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC)
Promovido pelct Secretaria Interministerial 

para os Recursos do Mar, foi realizado, no 
pen'odo de 22 a 25 de outubro de 1996, no 
Centro de Convent^oes General Ernani Ayrosa 
(CGEA), em Itaipava - RJ, o Workshop para a 
atualizagao do PNGC.

0 Workshop integrou o piano de 
atividades delineado na estrategia de 
atuacdo do Grupo de Coordenagdo do 
Gerenciamento Costeiro (COGERCO) e 
constituiu-se em urn encontro de trabalho de

entidades representativas dos diversos nfveis de 
governo, universidades e de organismos do meio 
ambiente a nivel estaduai e municipal, servindo 
de espago para discussao e elaboragao de uma 
proposta para atualizagao do PNGC, a partir do 
documento bdsico gerado durante o VII Encontro 
Nacional de Gerenciamento Costeiro (VII 
ENCOGERCO).

A proposta busca adequar o PNGC d sua 
prdtica atual, contemplando, assim, a experiencia 
acumulada no dmbito do Ministerio do Meio

Ambiente, dos Recursos Hi'dricos e da 
Amazdnia Legal (MMA) e pelos diversos 
executores de suas atividades, incorporando, 
conseqiientemente, as novas demandas surgidas 
no dmbito da sociedade, cujo marco balizador 
estd representado nos documentos gerados pela 
Conferencia das Nafdes Unidas para o Meio 
Ambiente e Desenvolvimento, conhecida como 
Rio-92, destacando-se a chamada “Declarafdo 
do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvol- 
vimento”e a “Agenda 21 ’’.
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Politica Oceanica - Mentalidade Maritima
Paulo Rogerio Gongalves* os Recursos do Mar, com a participa^ao de 

pesquisadores de diversas instituigoes de ensino 
superior e de pesquisa.

Esta decada, por sua vez, esta sendo 
caracterizada por urn debate em busca de modos 
e maneiras de integragao do espago oceanico e 
sens recursos com o desenvolvimento. 0 discurso 
sai, definitivamente, do campo da divisao 
geopolitica desse espago para uma genuina 
preocupagao com a crescente ameaga ao potencial 
de vida e recursos dessa vasta massa d’agua, 
percebida como essencial para a manutengao da 
vida global.

A despeito do desenvolvimento de uma 
mentalidade politica voltada para os recursos do
mar, a imensa urbe litoranea mantem ainda o 
fascinio pela praia, sem, no entanto, compreender 
avastidao do patrimonio que nos cerca. Por urn 
lado, esta a questao dos recursos fi'sicos e 
culturais oferecidos pelos oceanos e, por outro, 
o conceito de patrimonio, que esta diretamente 
relacionado a ideia de conservagao e 
responsabilidade. A esta relagao homem-mar, 
acresce-se uma nova etica: a necessidade de 
compreender a interdependencia entre os 
diversos dominios da vida e a necessidade 
de urn controle na utilizagao dos 
instrumentos de dominagao que a ciencia e a 
tecnica Ihe pos nas maos. E necessario, para tanto, 
criar uma conscientizagao na opiniao ptiblica para as 
questoes do oceano. Essa conscientizagao deve 
ultrapassar os especialistas e chegar nao apenas 
aos governos, aos parlamentos e as instituigoes,
mas, principalmente, as pessoas, ao cidadao 
comum. Enfim, desenvolver uma mentalidade

voltada para o mar e para o oceano.
A preocupagao com o mar nao e, apenas, 

local rio sentido de sua preservagao pura e 
simples, mas no valor de sua representatividade 
no equilibrio do clima mundial. Nao somente 
pela implantagao de projetos cientfficos, mas 
pelos impactos que degradam historicamente o 
seu valor como suporte da vida.

A preocupagao com o nosso mar adjacente e 
pela sua integridade ambiental, economica e 
politica, como fatores essenciais a sobrevivencia 
e qualidade de vida do homem, e como 
patrimonio da humanidade. Esta referencia nao 
trata de uma formulagao teorica como 
caracterizagao da coisa, mas a formulagao de 
pratica que possa ser vivida dia-a-dia como forma 
de relagao, uma forma adequada de viver.

A razao de se instituir uma mentalidade 
maritima no seio da populagao e embasada no 
pressuposto de que os cidadaos necessitam de 
meios e condigoes para que a interpretagao do 
mar seja efetivada de forma adequada, para que a 
relagao com esse meio garanta a sua conservagao 
e gere modelos inovadores e sustentaveis. Esta 
estrategia constitui-se num processo coletivo 
possivel, que permitira ao individuo e a 
sociedade tomarem consciencia do meio que o 
cerca e adquirirem os conhecimentos, os valores, 
as competencias, a experiencia motivadora para 
a sua atuagao, individual e coletiva, para resolver 
e minimizar os problemas atuais e futuros em 
relagao ao mar.

E m 1498, os portugueses foram pioneiros 
na elaboragao do que poderia ser 
chamado, hoje, de urn projeto integrado 

para o mar - de uma politica oceanica. Pelo periodo 
de urn seculo, “por mares nunca dantes 
navegados”, eles colocaram em pratica uma 
proposta politica que articulou elementos de 
ciencia pura, tecnologia, finangas, comercio, 
interesses da Igreja e da aristocracia feudal. 
Tudo isso sob a egide nacional.

Ha quinhentos anos, persistia uma visao 
estrategica clara: chegar as fndias por via 
maritima. Contra todos os tipos de obstaculos, 
desconhecimento dos oceanos e pessimismo, 
Vasco da Gama venceu o desafio de sua epoca.

Nos dias de hoje, quando se pensa em urn 
projeto nacional brasileiro, caberia resgatar a 
heranga portuguesa em nosso pais e buscar a 
disseminagao de uma mentalidade, onde o 
paradigma do desenvolvimento sustentavel 
abranja tambem o mar, cbmplementando a sua 
dimensao estetica por uma ideia de uso, 
conservagao e protegao.

Nessa perspectiva, verifica-se que, a partir 
de 1970, com a crescente importancia das 
questoes oceanicas nos foruns e debates 
internacionais, o Brasil voltou-se para o mar, 
com o ato unilateral da declaragao de um mar 
territorial de 200 milhas nauticas. Na decada 
seguinte, internalizaram-se tais temas, 
formando-se, gradativamente, massa critica 
decisoria nos diversos orgaos governamentais 
que integram a Comissao Interministerial para

* Secretaria de Assuntos Estrategicos, Subsecretaria de 
Analise e Avaliagao.

Ampliagdo da Estaqao de Apoio Antdrtico - ESANTAR
Em cerimonia realizada no dia 28H 1/96, 

na cidade de Rio Grande/RS, foi feita a
Iniciadas em JAN/95, as novas instalafdes 

triplicaram o espago fisico daquela Estagao, com a 
inauguragao das obras de ampliagao, reforma e construgao de rouparia, botaria, biblioteca, 
aparelhamento da ESANTAR.

aos projetos do PROANTAR, executados pela 
FURG e outras instituigoes.

Dentro do contexto de uma Operagdo 
Antdrtica, a ESANTAR, alem das atribuigoes 
citadas, assegura o suprimento de generos e 
materials para a Estagao Antdrtica Comandante 
Ferraz e viabiliza as facilidades portudrias e 
aerovidrias para os navios e avides que se 
dirigem a Antdrtica, nas viagens programadas 
pelo PROANTAR.

Hoje, passados treze anos, essa Estagao, 
ampliada e modernizada, passa a dispor de 
instalagdes que vdo possibilitar agregar valores 
para melhor cumprir as suas tarefas, resultando 
em significativa economia nos custos 
operacionais e melhor “Qualidade”na 
componente logistica do Programa Antdrtico 
Brasileiro.

Assim, a reestruturaqdo da ESANTAR 
permitira melhorar o seu estado de prontificagao 
efacilitard a sua transformagao num ‘‘Polo de 
Estudos sobre a Antdrtica."

lavanderia, sala de aula, etc.
Criada em 1982, na Fundagao 

Universidade do Rio Grande - FURG, 
parceira do Programa Antdrtico 
Brasileiro nas atividades brasileiras 
na Antdrtica, a ESANTAR foi 
inaugurada em 2 de dezembro de 
1983 e, desde entdo, vein cumprindo 
suas nobres atribuigoes, servindo 
como ponto de apoio aos grupos 
nacionais que se deslocam ao 
Continente Antdrtico.

Dentre as suas atribuigoes, 
destacamos a de servir de base ao 
treinamento e aparelhamento das 
expedigdes de pesquisas do Programa 
Antdrtico Brasileiro, guardar efazer 
a manutengao do material utilizado 
nessas pesquisas, e propiciar apoioCerimonia de inauguragao da ESANTAR
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OPERACAO ANTARTICA XV
D ando continuidade ao Programa 

Antartico Brasileiro, iniciou-se, em 
5 de novembro de 1996, aOpera^ao 

Antartica XV, com a saida do NApOc ARY 
RONGEL do porto da cidade do Rio de 
Janeiro, conduzindo as equipes de pesquisa 
que irao desenvolver trabalhos na Antartica, 
e generos e equipamentos necessaries ao 
ressuprimento da Estaqao Antartica 
Comandante Ferraz.

Nessa Operaq:ao esta prevista a 
participaqao de aproximadamente 100 pes- 
quisadores de diversas areas na conduqao 
de 20 projetos de pesquisa (Ciencias da Terra 
- 02, Ciencias da Vida - 13 e Ciencias da 
Atmosfera - 05) de 10 Institutes ligadas ao 
Programa Antartico Brasileiro.

Durante a OPERANTAR XV serao 
realizados os seguintes Voos de Apoio, 
apoiados pela Forga Aerea Brasileira com 
avioes tipo Hercules:

l2 Voo (02 a 06DEZ96); 22 Voo (26 a 
30DEZ96); 32 Voo (20 a 24JAN97); 42 Voo (03 
a 07MAR97); 52V6o (19 a 23MA197); 62 Voo 
(21 a 27JUL97); e 72 Voo (29SET97 a 
030UT97).

No NApOc ARY RONGEL embarcaram, ou 
irao embarcar, 4 oficiais de marinhas amigas 
(Chile, Argentina, Bolivia e Uruguai) e o seu 
regresso ao porto do Rio de Janeiro esta 
previsto para o dia 29MAR97, perfazendo 
urn total de 145 (cento e quarenta e cinco) 
dias de comissao, apos visitar tres portos 
estrangeiros (Punta Arenas - Chile, Ushuaia -

Argentina e Mar del Plata - Uruguai), e prestar 
o apoio logistico a EACF, aos trabalhos 
desenvolvidos nos refrigios e acampamentos 
antarticos, e servircomo base para a realizaqao 
de projetos nas areas das Ciencias da Atmosfera, 
Ciencias da Vida e Ciencias da Terra.

Durante essa Operaqao, o Programa 
Antartico Brasileiro contou, no periodo de 
21/10/96 a 15/12/96, com a participaqao do 
NF BARAO DE TEFFE, realizando viagem de 
apoio logistico, no transporte de generos 
frigorificados e equipamentos para a 
Estaqao Antartica Comandante Ferraz e na 
retirada de parte do material da antiga Base 
G (Inglesa) da area daquela Estaqao, contri- 
buindo dessa forma na preservaqao do Meio 
Ambiente Antartico.

ASMA da Baia do Almirantado
todo o ano na Baia do Almirantado, llha Rei 
George, llhas Shetland do Sul, propuseram 
a criac;ao de uma “Antartic Specially 
Managed Area” (ASMA) na Baia do 
Almirantado e sua bacia de drenagem 
glacial, com as finaiidades de evitar ou 
minimizaros riscos de interferencias miituas 
e reduzir os impactos ambientais.

evando em conta o paragrafo 78, 
Item 11, do Relatorio Final da ATCM 
XVI, e de acordo com a 
Recomendaqao XVI-10 e com os 

Artigos 2.° , 4.° e 6.°, do Anexo V do 
Protocolo ao Tratado da Antartica sobre 
Proteqao do Meio Ambiente (Protocolo de 
Madri), o Brasil e a Polonia, dois paises 
que operam Estaqoes Antarticas durante

Gerenciamento (“Management Plan", em 
ingles; “Plan de Gestion”, em espanhol), 
proposto para a ASMA da Baia do 
Almirantado, a ser atendido, de forma 
voluntaria, pelas Partes, ate que o 
Anexo V do Protocolo ao Tratado da 
Antartica sobre a Protecao do Meio 
Ambiente entre em vigor. Quando isto 
ocorrer, a area coberta pelo Plano de 
Gerenciamento sera considerada uma 
ASMA efetiva.

O Brasil propos que o Secretario da 
CIRM fosse o primeiro coordenador da 
implementacao do Plano de Gerenciamento 
da ASMA da Baia do Almirantado, o que foi 
aceito pelos paises que possuem programas 
ativos de pesquisas cientificas na Area da 
Baia do Almirantado (EUA, Equador, Peru e 
Polonia). Dando inicio a implementacao do 
Plano de Gerenciamento da ASMA da Baia 
do Almirantado, foram estabelecidos 
contatos com os Programas Antarticos dos 
EUA, Equador, Peru e Polonia, com a 
finalidade de se obter informacoes 
necessarias para a conducao do referido 
Plano.

L
A proposta foi 

encaminhada ao 
“Group of Specialists 
on Enviromental 
Affairs and Conser
vation” (GOSEAC), 
tendo sido modi- 
ficada para incor- 
porar as sugestoes 
daquele Grupo, e foi 
aprovada em 1993. 
Aposa aprovaqao do 
GOSEAC, foi submetida 
a aprovaqao do 
“Biology Group" do 
“Scientific Com
mittee on Antartic 
Research” (SCAR) e, 
em seguida, ao SCAR, 
em Roma, em 1994, 
sendo 
aprovada na XX1I1 
Reuniao do SCAR 
(1994), na XIV Reu
niao da CCAMLR 
(1995)ena XX ATCM 
(1996).

©
ANtAftTICA
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BAlA DO ALMIRANTADO
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Na ultima Sessao Ordinaria da 
Subcomissao para o PROANTAR, 
realizada em 20 de novembro de 1996, 
foram discutidas as providencias para 
a implementacao em questao e 
propostos os proximos passes a 
serem dados. O Grupo de 
Assessoramento e o Grupo de Avaliacao 
Ambiental do PROANTAR apresentarao 
sugestoes para a implementacao do Plano 
de Gestao.

tambem

fmm
S' #' . -

A XX ATCM 
adotou o Plano de

Mapa da Baia do Almirantado



JUL/DEZ-1996 • V. 8, N92 Infomi

22 anos de atividades da Comissao I
c ompletou 22 anos, no dia 12 de 

setembro ultimo, a Comissao 
Interministeriai para os 
Recursos do Mar (CIRM), 
criada com a finalidade de 

coordenar os assuntos relatives a Politica 
Nacional para os Recursos do Mar (PNRM).

A PNRM se consubstancia em Pianos e 
Programas anuais e plurianuais, que se 
desdobram em projetos especfficos. Estes 
Pianos sao: Plano Setorial para os Recursos 
do Mar (PSRM), Plano Nacional de 
Gerenciamento Costeiro (PNGC) e Plano de 
Levantamento da Plataforma Continental 
Brasileira (LEPLAC). Ha, ainda, o Programa 
Antartico Brasileiro (PROANTAR), 
originado na Politica Nacional para 
Assuntos Antarticos (POLANTAR).

A CIRM e um orgao colegiado, 
coordenado pelo Ministro da Marinha e 
constitiu'do pelos seguintes Ministerios: 
Marinha; Relates Exteriores; Transportes; 
Educa^ao e Desporto; Industria, Comercio 
e Turismo; Minas e Energia; Ciencia e 
Tecnologia; Meio Ambiente, Recursos 
Hfdricos e Amazonia Legal; Planejamento 
e Orgamento, Casa Civil da Presidencia 
da Reptiblica e Secretaria de Assuntos 
Estrategicos da Presidencia da Reptiblica.

Conta com uma Secretaria, a SECIRM, 
diretamente subordinada ao Ministro da 
Marinha, para assessora-lo e executar as 
atividades pertinentes aos encargos tecnicos 
e administrativos da Comissao.

A CIRM funciona, hoje, com as 
Subcomissoes para o PSRM, PROANTAR e 
LEPLAC, com o Grupo de Coordena^ao do 
Gerenciamento Costeiro (COGERCO), com o Gm- 
po deTrabalhos sobre os Aspectos Interna-

Estagao Antartica Comandante Ferraz

cionais em Materia de Pesca (permanente) 
e com os Grupos de Trabalho (nao- 
permanentes) de Ilhas e Expo-98.

“Professor Wladimir Besnard” (IOUSP), 
NOc “Atlantico Sul”(FURG), NPq 
“Martins Filho”(UFC), NPq “Diadorim”, 
“Riobaldo”,
Moreira”(lBAMA).

Embora nao havendo prazo 
estabelecido para a conclusao, e como 
forma de dar respaldo tecnico-cientifico a 
qualquer negocia^ao internacional, e 
relevante que os resultados sejam 
alcangados o mais breve possivel. As 
informa^oes do Programa REVIZEE sao, 
ainda, de fundamental importancia para 
que o recem-criado Grupo Executivo do 
Setor Pesqueiro (GESPE) possa cumprir sua 
tarefa de dar ao pais uma politica 
pesqueira consistente e eficaz.

“Natureza” e “Paulo

Plano Setorial para os 
Recursos do Mar (PRSM)

O Plano Setorial para os Recursos do Mar 
constitui o desdobramento da Politica 
Nacional para os Recursos do Mar, valido 
para os respectivos periodos devigencia. 
Vigora, hoje, o IV PSRM (1994 - 1998). 
Buscando atender ao escopo do Plano, a 
CIRM executara o levantamento dos 
potenciais sustentaveis de captura dos 
recursos vivos na Zona Economica Exclusiva 
(ZEE), Programa REVIZEE, cujas metas sao 
inventariar os recursos vivos da ZEE e as 

caracteristicas am- 
bientais desua ocor- 
rencia, determinar 
suas biomassas e 
estabelecer os po
tenciais de captura 
sustentaveis.

Em 1994, quan- 
do o NOc “Antares” 
foi alocado ao Pro
grama REVIZEE, 
ficou caracteriza- 
do, realmente, o 
inicio do pro- 

1$ grama. Alem do 
NOc “Antares”, 
participam : NOc

Plano de Levantamento da 
Plataforma Continental 

Brasileira (LEPLAC)

Um dos propositos da PNRM e promover 
a integragao da plataforma continental ao 
espago brasileiro. Em decorrencia da 
Conven^ao das Nagdes Unidas sobre o Di- 
reito do Mar (CNUDM), cabe ao Brasil deter
minar a sua Plataforma Continental (PC).

0 Plano de Levantamento da 
Plataforma Continental Brasileira foi 
aprovado em 1989, cabendo a CIRM sua 
coordena<;ao e controle. Ele permitira que 
o pais incorpore uma extensa faixa a 
Plataforma Continental, alem das 200 
milhas nauticas. A CNUDM estabelece que

^ >j£ar*
Jay

fe-* ;H41

-
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Navio Oceanografico “Almirante Camara”
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terministerial para os Recursos do Mar
os pafses que desejarem ter uma PC maior 
que as 200 milhas nauticas deverao 
apresentar a Comissao de Limites da 
Plataforma Continental, proposic^ao 
respaldada pot informa<;6es cientfficas e 
tecnicas que justifiquem a pretensao. 0 
prazo, no caso do Brasil, e 2004. A CIRM 
planeja concluir esses levantamentos' no 
ano 2001.

Os levantamentos, realizados pelo NOc 
“Almirante Camara” desdejunho de 1987, 
LEPLAC 1, computaram, ate hoje, cerca de 
150.000 Km de perfilagem sismica, 
graviometria, magnetometria e batime- 
tria. Em agosto ultimo, o NOc “Almi
rante Camara” suspendeu para realizar 
a Opera^ao LEPLAC XII, que foi concluido 
em 22 de novembro, encerrando, assim, a fase 
de coleta de dados.

Preve-se que, ao termino dos trabalhos 
do LEPLAC, o Brasil apresente urn novo 
limite exterior de sua plataforma 
continental, devidamente comprovado, que 
representara urn acrescimo da ordem de 
cerca de 700.000 quilometros quadrados 
ao espa^o economico brasileiro que, com 
os 3,5 milhoes de quilometros quadrados 
referentes as 200 milhas nauticas da Zona 
Economica Exclusiva (ZEE) totalizarao uma 
area de cerca de 4,5 milhoes de quilometros 
quadrados, correspondendo a, aproxima- 
damente, metade da parte terrestre do 
nosso territdrio.

Navio de Apoio Oceanografico Ary Rongel

Assim, em maio de 1975, o governo 
brasileiro, como membro aderente, 
assinou o Tratado da Antartica, que 
regulamentava as a<;6es consensuais dos 
pafses membros.

Em dezembro de 1982, apos a 
elabora^ao do PROANTAR, suspendia o 
NApOc “Barao de TefFe”, levando a primeira 
expedi^ao cientffica brasileira a Antartica, 
para reconhecimento hidrografico, ocea
nografico e meteorologico de areas do setor 
noroeste da Antartica e selecao do local onde 
seria instalada a futura esta<;ao brasileira.

O resultado positive desta primeira 
expedi^ao foi o reconhecimento 
internacional que permitiu, em 
dezembro de 1983, a aceita^ao j 
do Brasil como membro consultive 
do Tratado da Antartica, com 
direito a voto nas questoes sobre 
o destine daquele continente.

A Esta^ao Antartica Coman- ||3

(Astronomo Cruls), na llha Rei George (Padre 
Rambo) e dois na llha Elefante (Emilio 
Goeldi e Engenheiro Wiltgen), com 
capacidade para abrigar seis pessoas, por 
perfodo de ate quarenta dias. Por vezes, os 
pesquisadores se valem destes 
acampamentos para desenvolver sens 
trabalhos, principalmente nas areas de 
geologia e glaciologia.

Com a aquisiqao do navio noruegues 
“Polar Queen”, incorporado como NApOc 
“Ary Rongel” em 1994, e substituindo o 
“Barao de Teffe”, a Marinha se modernizou, 
ampliando sua capacidade de apoio 
logfstico ao PROANTAR.

O Programa Antartico 
Brasileiro (PROANTAR)

O Brasil sempre demonstrou grande 
interesse pelo Continente Antartico. Varies 
motives concorrem para justiFicar a 
participate do pais na regiao, destacando- 
se, dentre eles: proximidade geografica, 
condiQies excepcionais para a pesquisa 
cientfFica em diversas areas de 
conhecimento, influencia no territdrio 
nacional dos Fenomenos meteoroldgicos 
e oceanograficos originados na Antartica, 
indfeios da existencia de imensas reservas 
minerais no solo e na plataForma 
continental antartica, abundancia da 
fauna marinha e fazer-se presente junto a 
comunidade internacional, influindo nas 
deliberates sobre o futuro da Antartica.

dante Eerraz (FACE) foi instalada ||j j 1 
em 6 de fevereiro de 1984, na • j j, = j}'" j 
Bafa do Almirantado, llha Rei t||
George, llhas Shetlands do Sul, B 
marcando a presen<;a do pais na 
Antartica e, a partir de 1986, 
passou a ser guarnecida ininter- ;j 
ruptamente. Para ampliar o 1 
espaejo geografico das pesquisas, j 
foram, ainda, instalados quatro 
reftigios: Na llha Nelson

I-
mt

Navio Oceanografico “Antares”
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o Comite Executive e a Coordenagao 
Geral do Programa REVIZEE, sob a 
supervisao da Subcomissao para o 

PSRM, da CIRM, realizaram o l Workshop 
Nacional do REVIZEE, no pen'odo de 26 
a 28 de novembro de 1996, nas instances 
do Centro de Pesquisa e Extensao Pesqueira do 
Nordeste - CEPENE/1BAMA, em Tamandare, 
Pernambuco.

que uniformizam metodos de coleta e analise 
de dados, formates de apresentagao e 
demandas de informaqao de areas conexas, 
tornar-se-ao comparaveis os resultados 
regionais, o que facilitara sua integraqao em 
escala nacional. Tais resultados servirao, 
ainda, como base para elaboraqao, pela 
Coordenaqao Geral, de uma Proposta Nacional 
de Trabalho (PNT) para o REVIZEE, 
constituindo urn documento que expora 
claramente as metas e objetivos do Programa 
em uma escala temporal bem definida. A 
existencia de um documento desse tipo, cuja 
falta tern sido questionada, permitira ao 
Comite do Programa REVIZEE a busca de 
novos parceiros para o Programa.

0 Evento contou com o apoio da 
Financiadora de Estudos e Projetos Especiais - 
F1NEP e teve a participaqao dos 
Coordenadores, Vice-Coordenadores e 
Titulares ou Suplentes das areas de 
conhecimento dos quatro Subcomites 
Regionais de Pesquisa 
representantes do Ministerio do Meio 
Ambiente, dos Recursos Hidricos e da 
Amazonia Legal - MMA (Coordenaqao Geral do 
Programa REVIZEE), do Ministerio da Ciencia 
e Tecnologia, do Ministerio da Marinha, da 
Secretaria da Comissao Interministerial para 
os Recursos do Mar - SEC1RM, do Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renovaveis - 1BAMA (Coordenaqao 
Operacional do Programa REVIZEE) e do 
Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Cienti'fko e Tecnologico - CNPq.

como, tambem, a propria definiqao de 
prioridades de pesqui-sa e da malha amostral 
resultassem num trabalho conjunto, no qual 
se utilizasse uma abordagem de carater 
nacional.

Dentro desses enfoques, os temas centrais 
do Workshop foram:
- integraqao de dados;
- uniformizaqao de metodologias de pesqui

sa e de coleta, analise e processamento de 
dados e informaqoes da area ambiental e 
de pesca, em escala nacional;

- padronizaqao e calibraqao de equipamen- 
tos;

- definiqao de malha amostral e duraqao de 
experimentos;

- formataqao dos dados obtidos, nota- 
damente no que diz respeito a definiqao 
de planilhas, formularios comuns e modelos 
padrao de relatorios; e

- necessidade de integraqao de dados entre 
areas conexas.

Alem disso, foram tambem tratados os 
seguintes assuntos;
- propriedades e uso dos dados e infor- 

maqoes do Programa REVIZEE;
- refmamento e integraqao dos dados prete

rites e dos que estao sendo obtidos;
- divisao das bolsas concedidas pelo CNPq 

entre os Subcomites Regionais de Pes
quisa; e

- compatibilizaqaode uso dos meios flutuantes 
alocados ao Programa REVIZEE.

O Workshop alcanqou seus objetivos e, a 
partir dos produtos do evento, documentos

A estrutura descentralizada adotada para 
a conduqao do Programa REVIZEE, ao 
mesmo tempo em que garante o sen carater 
interinstitucional e interdisciplinar, 
favorecendo sua eficiencia operacional, por 
outro lado, pode implicar em riscos de 
segmentaqao, caso nao se considerem 
estrategias bem definidas de coleta, analise 
e integraqao de dados.

Sob esse aspecto, constata-se que e 
imprescindi'vel que os produtos dos 
levantamentos realizados pela comunidade 
cienti'fica, engajada no REVIZEE, venham 
permitir a efetiva comparabilidade das 
informaqoes obtidas nas quatro areas em que 
esta dividida a Zona Economica Exclusive 
(ZEE).

SCORE e

Para tanto, tornou-se necessario a 
uniformizaqao de metodologias, respei-tando- 
se, naturalmente, as caracten'sticas proprias 
de cada regiao, de tal forma que se pudesse 
obter uma visao de conjunto para toda a ZEE 
brasileira. Alem disso, para algumas areas de 
conhecimento, em funqao da abrangencia dos 
fenomenos oceanogra-ficos considerados, era 
necessario que nao apenas a analise de dados,

Programa Train-Sea-Coast Brasil - ONU/FURG/CIRM

“Desenvolvimento Costeiro e Oceanico no 

Brasil - Analise e Perspectivas”
0 Workshop “Desenvolvimento 

Costeiro e Oceanico no Brasil - Analise 
e Perspectivas” foi realizado na 
Fundaqao Universidade do Rio Grande 
(FURG), em Rio Grande (RS), de 9 a 12 de 
julho de 1996, com o apoio da Comissao 
Interministerial para os Recursos do Mar 
(CIRM).

observadores, o Comandante Antonio 
Galvao A. Simoes e a Tenente Denise 
Moraes Leite.

Na abertura dos trabalhos, foi 
apresentado pelos Dr. Antonio Carlos 
Moraes (MMA), Dr. Leonel Pereira (MMA), 
Dr. Dieter Muehe (UFRJ), e Dr. Silvio 
Jablonski (UERJ), o CD-ROM “Macro- 
diagnostico da Zona Costeira do Brasil na 
Escala da Uniao”.

0 Workshop teve por principals 
objetivos:

a) divulgar o Programa Train-Sea- 
Coast Brasil, seus objetivos e filosofia e 
apresentar os temas escolhidos para 
serem desenvolvidos nos dois primeiros 
cursos oferecidos pela unidade brasi
leira;

b) discutir as demandas/preocupaqoes 
da comunidade em geral, em relaqao ao 
desenvolvimento do ambiente costeiro;

c) avaliar a situaqao de programas 
nacionais e estaduais de desenvol
vimento costeiro com os representantes 
dos estados costeiros; e

d) fomentar a integraqao de 
especialistas brasileiros envolvidos com 
desenvolvimento costeiro.

Estes objetivos especificos tern em 
vista o objetivo geral de avaliar os 
problemas da regiao costeira que 
possam ser, eventualmente, resolvidos 
atraves da formacao de recursos 
humanos, em consonancia com o 
objetivo permanente do Programa 
Train-Sea-Coast Brasil.

Estiveram presentes a abertura do 
evento o Sr. Contra-Almirante Julio 
Soares de Moura Neto, Secretario da 
CIRM; a Sra Stella Maris Vallejo, 
Coordenadora do Programa Train-Sea- 
Coast, da Divisao da Lei do Mar das 
Na^oes Unidas (DOALOS/ONU), entre 
outras autoridades.

Representando a CIRM durante os 
trabalhos, estiveram presentes, como
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O BRASIL NA ANTARTICA
Concurso Nacional de Redagao - Escolas dele II Graus e de Nivel Superior

Cerimonia dePremia^ao Presidente Elogia Trabalho de 

Estudantes sobre a AntarticaEm cerimonia realizada no Palacio do 
Planalto, dia 04/12/96, o Presidente da Repiibiica, 
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, fez a entrega 
dos premios aos vencedores do “Concurso 
Estudantil Sobre a Antartica”.

0 concurso, reali/.ado pela SECIRM a nfvel 
nacional e coordenado pela Universidade Federal 
de Santa Maria, contou com 5.450 reda^oes de 
altmos de Escolas de I e II Gratis e de Nivel 
Superior.

Foram premiados os seguintes alunos com 
qualities em dinheiro e uma viagem a Antartica:

... Ao ouvir alguns dos trabalhos que foram 
apresentados a esse concurso, fiquei 
perguntando se esses estudantes ja tinham 

estado na Antartica. Perguntei ao Ministro da 
Educa^ao e, depois, ao Ministro da Marinha. E o 
Ministro da Marinha me explicou que nao, que 
irao agora a Antartica.

Pois bem, eu ja estive na Antartica, como o 
Almirante MAURO acabou de dizer. E, algumas 
vezes, evocai;oes sobre a Antartica eram de tal 
maneira perceptivas, que eu fiquei com a 
impressao de que voces tivessem estado naquela 
regiao.

tenha tido a experiencia unica de pisar naquele 
territorio, percebe que, de imediato, ali ou ha 
solidariedade ou cada um de nos desaparece 
naquela imensidao. Na epoca em que eu estive 
por la, ainda havia a Uniao Sovietica. Nao obstante, 
as bases, que eram a base chilena, a base polonesa, 
a base sovietica, a base brasileira, tinham de viver 
ali como se nao pertencessem a universos ate 
ideologicamente distintos. Os desafios da natureza 
eram tao fortes e a necessidade para a 
sobrevivencia apela de tal forma a solidariedade 
que, de imediato, se ve que so se sobrevive ali 
quando existe uma compreensao que va alem do 
interesse mais imediato.

E, talvez, se me permitem, da minha direta 
experiencia rapida na Antartica, eu diria que o 
que mais comove e ver que la, naquela imensidao, 
estamos, tambem, nos, os brasileiros, a nossa 
Marinha, os nossos laboratories, os nossos 
cientistas. E ver a gente que se dispoe a bear la, 
acomodada numas quase casamatas que por la 
existem, durante meses, para tentar, com 
humildade, enfrentar o desafio do desconhecido.

E, realmente, alguma coisa que emociona, 
verificar com que dedicaqao, eles estao ali para 
tentar perceber, descobrir fenomenos importantes 
como, por exemplo, a questao do ozonio e uma 
serie de outras, que sao fundamentais para nos 
entendermos melhor a cadeia evolutiva, desde o 
krill, e toda a cadeia reprodutiva, ate o conjunto 
dos mamiferos que vivem na Antartica.

Realmente, tudo isso nos ensina e ensina muito 
e existem compromissos para que nos, 
crescentemente, preservemos o equih'brio 
ecologico, e tenhamos a condiqao de continuaf 
tratando de compreender cada vez melhor o nosso 
universo.

Eu quero terminal' da.ndo metis parabens aos 
que ganharam, ao conjunto, aos 5.500 que se 
dispuseram a competir, a Universidade de Santa 
Maria que teve essa iniciativa, a nossa Marinha 
que, como sempre, continua presente la na 
Antartica, incentivando sempre as atividades que 
tern um sentido construtivo para o Brasil e a 
todos aqueles que aqui vieram hoje', famiiiares e 
todos os demais que aqui estao para assistir uma 
cerimonia simples, mas de incentive a todos os 
brasileiros para que, com esse espirito de 
solidariedade e compreensao, continuemos 
juntos. E juntos mantendo a nossa presemja 
discreta, mas permanente e muito produtiva, la 
na Antartica.

Muito obrigado a voces.”

i ° Grau
• 1." lugar: Antartica C.or da Paz, de Aline 
Bertoldo Sartoli, aluna da 8.a serie do Centro de 
Educa<;ao Pre-Escolar e Primeiro Grau - Escola 
da Hha - Florianopolis - SC.
• 2.° lugar: Conselho de Amigo, Davi Fernando 
Prandini, aluno da 7.a serie da EEPG “Dr. Paulo 
Zillo”, Len<;ois Paulistas-SP.
• 3.° lugar: Antartica: A Esperam/a de um Futuro 
Globalizado, de Izabele Colusso, aluna da 8.a serie 
do Colegio Santa Maria, de 1.° e 2.° graus, Santa 
Maria-RS.

Isso mostra, realmente, a imensa identifica^ao 
espiritual dos que venceram esse concurso com 
aquela porqao do nosso planeta. E eu, realmente, 
fiquei gratamente surpreso ao verificar que, nas 
varias composiqoes apresentadas, o sentido mais 
profundo do que significa, primeiro para o ser 
humano e, depois, para nos, brasileiros, a 
Antartica, esta ali desenhada.

Na verdade, nao e so a imensidao daquelas 
geleiras impressionantes, os “icebergs” que, 
verdade, sao azulados, de uma beleza realmente 
surrealista, porque vai alem da imagina^ao 
sensivel. 0 que marca e o que foi dito por todos 
voces. Primeiro, e a noqao de infinito, a ideia de 
que nos, seres humanos, temos de ter humildade 
diante do desconhecido, diante daquilo que os 
antigos se assustavam e os modernos nao se 
assustam, mas, ao mesmo tempo, querem 
entender melhor. E nao se entende, senao com 
uma atitude de humildade.

Quando a pessoa se aproxima daquele 
continente, imediatamente se sente pequenininha, 
independentemente da posi^ao de cada uma. Ali, 
se ve a grandeza do universo e a necessidade que 
nos temos de compreende-lo, de nao 
colocarmos numa posiqao de arrogancia.

Por otitro lado, ali tambem foi dito que a 
Antartica, de alguma maneira, e uma especie de 
desafio de sfmbolo. Desafio porque, se nos nao 
preservarmos certas condi(;5es de reprodmjao da 
vida, nos colocamos em risco a propria civilizacjao. 
E de sfmbolo - tambem foi dito por voces - 
porque, diante desse desafio, diante da imensidao 
da Antartica, os seres humanos, organizados 
politicamente, tiveram bom senso de entender 
que aquilo nao podia ser uma terra de disputas, 
senao que uma terra de solidariedade e de 
coopera^ao. A referencia de que a Antartica, hoje, 
nao e patrimonio de um pais, mas ha um 
movimento mais amplo, que dehne a Antartica 
como alguma coisa que tern de, necessariamente, 
pela sua importancia, ser cuidada e explorada, no 
melhor sentido, de cada um.

E tinha de ser assim. Qualquer pessoa que

2° Grau
• 1.°lugar: Antartica: Espelhoda Humanidade, 
de Leticia da Luz Tedesco, aluna da l.a Serie do 
Colegio Objetivo, Santa Maria-RS.
• 2.° lugar: Um Mundo sent o Colorido do Arco- 
Iris, dejanine Albertasse Dutra da Silva, aluna da 
2.“ Serie do Instituto Educacional Santos 
Carvalheira, Alegre-ES.
• 3.° lugar: 0 Continente Antartico, de Delmar 
Pereira de Oliveira, aluno da 3.a Serie do Colegio 
Municipal Dr. Kingston Guimaraes de Souza 
Motta, Rio Bonito-Rj.

na

Nivel Superior (Gradua^ao)
• 1.° lugar: Antartica, Estamos Chegando..., de 
Rogerio Madruga Gandra, aluno do curso de 
Geografia - Bacharelado da Funda^ao Universidade 
de Rio Grande-RS.
• 2.° lugar: 0 Silencio e a Solidao de um 
Continente, de Karen Riedel Franco, aluna do 
Curso de Veterinaria da Universidade Paulista, 
UNIP, Sao Paulo-SP.
• 3.° lugar: Senhores do Ares, das Terras e dos 
Mares, de Patricia Vilela Tagliari, aluna do Curso 
de Letras - Habilita^ao em Portugues e Italiano, 
da Universidade Federal de Santa Catarina, 
Florianopolis - SC.

nos

Trecho do discurso do Presidente Fernando Henrique Cardoso, 
extraido do jornal O Estado de S. Paulo, em 5/12/96.
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Medicao da Corrente Circumpolar Antardca 

durante a XV Expedite a Antartica
Merritt Raymond Stevenson 

e Arcilan Trevenzoli Assireu*
Experimento na Frente Polar - 1993 este NApOc manteve seu curso, em maior 

parte meridional, ate a Passagem de Drake, 
onde foi efetuado o langamento do derivador 
em agua com temperatura de 1,5°C. Ao longo 
deste mesmo percurso, a equipe de 
pesquisadores biologicos, a bordo, realizou seu 
experimento usando redes planctonicas, 
garrafas de Niskin e sondas de XBT. A 
trajetoria do NApOc Ary Rongel pode ser vista 
a partir da Figura 2.

Durante esta trajetoria, foi feito o 
levantamento do perfil vertical da 
temperatura do mar. Isto nos possibilitou 
localizar a agua de 1,5°C, a partir da qual foi 
efetuado o langamento do derivador, no dia 
19 de Novembro de 1996.

Os pesquisadores do Projeto MEDICA 
estao, continuamente, recebendo dados de 
temperatura da superflcie do mar e as 
posigoes geograficas da boia, atraves de um 
modem acoplado a um PC microcomputador 
no Laboratorio de Instrumentagao Oceano- 
grafica do INPE (Sao Jose dos Campos, SP). 
A Figura 2 tambem apresenta a trajetoria da 
boia langada nesta expedigao. Nota-se que, 
um mes apos ter sido langado este derivador, 
ja e posslvel observar similaridades entre sua 
trajetoria e a trajetoria daquele langado em 
1993.

Em novembro de 1993, por ocasiao da 
XIIa Expedigao a Antartida, efetuou-se o 
langamento de um derivador de baixo custo 
(Low Cost Drifter), padrao de WOCE-SVP 
(World Ocean Circulation Experiment- 
Surface Velocity Programmed). O derivador 
e um tipo de boia que consiste de um sensor, 
capaz de determinar a temperatura da 
superflcie do mar e um radio de UHF, que 
transmite as temperaturas via satelite NOAA. 
Tambem dados em relagao as coordenadas 
geograficas, ao longo de sua trajetoria, foram 
incluldas como parte de suas transmissoes.

A Corrente Circumpolar Antartica 
(CCA) e conhecida por se compor de um 
sistema de correntes separadas por suas 
interfaces. Ao lado norte desta CCA se 
encontra a Frente Polar (FP), a qual representa 
uma feigao importante, caraterizada pela agua 
de 1,5°C. O derivador foi langado nesta frente, 
a fim de obter dados que sao usados na 
determinagao de transporte de calor na 
camada da superflcie, na regiao do oceano ao 
longo de sua trajetoria. Nos meses posteriores 
ao langamento ate o presente (mais que 1100 
diasl), este derivador saiu das aguas 
Antarticas, percursou o Atlantico Sul e entrou 
no Oceano Indico, onde se encontra hoje (veja 
Fig. 1 - trajetoria deste derivador).

m meados dos anos oitenta, o INPE 
(Institute Nacional de Pesquisas 
Espaciais), por intermedio do projeto 

MEDICA (Medigao da corrente Antartica), 
desenvolveu e langou o primeiro prototipo 
brasileiro de boia de deriva posicionado por 
satelite, atraves da utilizagao do sistema 
ARGOS. Com este marco, o Brasil passou a 
fazer parte de um grupo seleto de paises, que 
usam estes derivadores no sentido de monitorar 
correntes oceanicas.

A Comissao Interministerial para os 
Recursos do Mar (CIRM) desempenhou um 
papel decisive neste processo, atraves do apoio 
financeiro e logistico ao Projeto. Desde entao, 
o projeto MEDICA vem, em parceria com a 
CIRM, e mais recentemente com o CNPq, 
desenvolvendo varias atividades cientificas nas 
aguas do continente gelado.

Neste artigo vamos apresentar uma 
descrigao do experimento realizado pelo 
projeto MEDICA na XVa Expedigao a 
Antartica, em novembro de 1996. O 
objetivo deste experimento foi repetir um 
outro realizado na Passagem de Drake, em 
1993. Desta forma, foi langado um 
derivador similar aquele langado em 1993, 
nas mesmas condigoes no que diz respeito a 
epoca do ano (novembro) e regiao de 
langamento.

O que nos motivou a repetir o 
experimento original e a determinagao da 
yariagao interanual e espacial da circulagao 
nesta parte do Oceano Sul. Assim, a primeira 
parte deste artigo explica, numa forma 
resumida, o primeiro experimento, e o 
restante descreve o atual.

E

Estes dados, que serao acumuladps nos 
proximos meses, fornecerao parametros que 
possibilitarao um melhor entendimento das 
caracteristicas interanuais e sazonais da 
Corrente Circumpolar da Antartica, alem de 
permitir estimativas sobre o transporte de 
calor na camada superficial do oceano.

Experimento na Frente Polar em 
Novembro de 1996

Em 11/11/96, o NApOc Ary Rongel 
partiu de Rio Grande- RS, para iniciar sua 
primeira pernada da XVa Expedigao a 
Antartica. O procedimento de realizagao de 
nosso experimento apoiou-se no fato de que

* Pesquisadores do instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais (INPE)

PROJETO MEDICA
Trajectoria LCD3194: 1993-1996

PROJETO MEDICO
Est. XBT e Trajetoria de LCD3193
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Figura 1. Trajetoria do derivador 3193, desde seu langamento, no 
dia 17/11/96 ate 19/12/96 (indicada pelo triangulo escuro)

Figura 2. Rumo do NApOc Ary Rongel durante sua primeira pernada. A 
linha solida representa a trajetoria do novo derivador (3193) langado 
no dia 19/11/96
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VIII Reuniao do COMNAP
No periodo de 05 a 09 de agosto de 1996, 

foram realizadas as reunides do Conselho de 
Gerentes de Programas Antdrticos - COMNAP e 
do Grupo Permanente de Logi'stica e Opera^des 
Antdrticas - SCALOP, em Cambridge, no Reino 
Unido.

de 25 a 29 de agosto de 1997.
- Transferencia do Secretariado do COMNAP 

para a Australia. Jack Sayers sera o novo 
Secretario Executivo.

- Foram encerrados todos os antigos Grupos 
de Trabalho em ambito do COMNAP e 
SCALOP, exceto o de Opera^oes Aereas e 
do Simposio do SCALOP.

- Foram criados novos Grupos de Trabalho 
para: Acompanhamento da Elaboragao 
do Anexo de Responsabilidade 
(Liability); Informai^ao Eletronica; 
Coordenacjao Ambiental; Elabora^ao de 
uma proposta de reestrutura^ao do

COMNAP; e de Turismo e Atividades Nao 
Governamentais. Por recomenda^oes do 
Grupo de Trabalho de Planejamento de 
Dados da Antartica, foi criado o Comite 
Misto dos SCAR/COMNAP para Gerencia de 
Dados da Antartica.

- Foram realizadas apresenta^oes de 
Chefes dos Grupos de Especialistas no 
SCAR, mostrando projetos prioritarios e 
solicitando apoio dos Gerentes de Programas 
Antarticos para uma maior coopera^ao 
cientffica, visando atender as 
orienta^oes do SCAR, com economia de 
recursos humanos e financeiros.

Aspectos relevantes:

- Eleigao de GILLIAN WRATT (Nova Zelandia) 
para “Chairman” do COMNAP, no periodo 
de 1997-2000, devendo assumir o cargo 
na proxima reuniao do COMNAP/ 
SCALOP, em Cape Town (Africa do Sul),

XV Reuniao da CCAMLR
No periodo de 21 de outubro a 01 de

novembro de 1996, foi realizada a XV
CCAMLR, em Hobart, na Australia.

Aspectos relevantes:

- Ha preocupaijao, de todos os membros 
com o aumento do niimero de barcos, na 
area da CCAMLR, pescando sent atender 
as recomenda<;6es da Conven^ao. Foram 
apresentados no Comite de Observances 
e Inspenao varias constatanoes da Africa 
do Sul e do Reino Unido.

- A CCAMLR recomendou a utilizanao do 
VMS (Vessel Monitoring System) nos 
barcos pesqueiros dos paises membros, 
como forma de realizar um controle 
efetivo.

- Os paises nao participantes da CCAMLR 
serao comunicados das infracoes dos seus 
barcos e exortados para acatarem as 
recomendanoes.

- Apesar do numero de capturas em 
tonelagem ter diminuido no periodo 95/ 
96, causa preocupanao, aos paises 
conservacionistas, o aumento da intennao 
de pesca do Dissosticus E/eg/noide (Merluza 
Negra on Bacalhau de profundidade), que 
centrou as novas pescarias e inclui paises

que nao pescavam, como Nova Zelandia, 
Reino Unido, Coreia e Africa do Sul.

- Os incidentes, envolvendo autoridades 
britanicas e barcos de pesca chilenos e 
argentinos, nas sub-areas 48.3 e 48.4, 
dentro do que seria a ZEE das llhas Georgia 
e Sandwich do Sul, onde a soberania 
britanica nao e reconhecida pelos paises, 
originaram grandes discussoes entre as 
deleganoes da Argentina e do Reino Unido. 0 
plenario, de acordo com o artigo XXV da 
Convennao, exortou os paises ao enten- 
dimento bilateral, evitando confronta<;6es 
enquanto durarem as negocianoes.

- No relate do representante da CCAMLR 
na XX ATCM (Secretario Executivo da 
CCAMLR), foram ressaltadas, como 
relevantes, as medidas que o Brasil vein 
adotando para a preservanao do meio 
ambiente da Baia do Almirantado e a 
crianao da ASMA da Baia do Almirantado.

- Por sugestao da Nova Zelandia, sera feita 
uma auditoria na Secretaria da CCAMLR, 
para verificanao do atendimento aos 
propositos da Convennao. 0 Brasil podera 
ter um representante no grupo.

- A delegaqao do Uruguai nos consultou sobre 
o interesse de pesquisadores nossos virem

a ser observadores nos barcos de pesca 
que eles pretendem operar a partir de 
marqo de 1997. Foram orientados para 
encaminharem a solicita^ao, formal- 
mente, por meio do Ministerio das Rela
tes Exteriores. A sistematica e prevista no 
Sistema de Observa<;ao Cientffica 
Internacional da CCAMLR e envolvera a 
nossa comunidade cientifica.

- Foram recebidos convites para parti- 
cipaqao, de pesquisadores brasileiros, em 
projetos recomendados pela CCAMLR 
(coreanos, ingleses e alemaes). 0 
Subsecretario do PROANTAR foi 
consultado sobre a possibilidade da 
participaq:ao do NApOc Ary Rongel nos 
projetos, e orientou para que sejam feitas 
solicita<;6es formais.

- Sera informatizado, em 1997, o Banco de 
dados da CCALMR, o que facilitara a troca 
de informa^oes cientificas.

- O Secretario Executivo do CCAMLR, o 
espanhol ESTEBAN DE SALAS, foi 
reconduzido por mais quatro anos e a 
Alemanha, por tradigao e ordem 
alfabetica na lingua inglesa, indicara o 
proximo “Chairman”, por um periodo de 
dois anos.

3° Concurso Fotografico 

sobre Temas Antarticos
Exposi^ao sobre a Presenga 

Brasileira na Antartica
Com o objetivo de difundir as atividades conduzidas pelo 

Programa Antartico Brasileiro, a SEC1RM, na primeira 
quinzena de dezembro, realizou duas exposiq'oes sobre a 
“Presenqa Brasileira na Antartica” nos seguintes locais: 
Salao Leste do Palacio do Planalto e Salao Negro do Senado 
Federal.

Esta sendo realizado o 3° Concurso Fotografico sobre Temas Antarticos. 
Cada participante podera concorrer com ate 4 fotografias de sua autoria, 
nos tamanhos 40 x 50 cm on 20 x 30 cm. Os trabalhos serao recebidos pela 
Secretaria da C1RM ate o dia 30/04/97.

Maiores informaqoes: tel. (061) 312-1315 ou 312-1318 e E-mail: 
20°o secirm@mhs.mar.br.

mailto:secirm@mhs.mar.br
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Termino da Fase de Coleta de Dados do LEPLAC
Depois de cumprir com grande eficiencia 

a Comissao LEPLAC XII, atracou no porto do 
Rio de Janeiro, no ultimo dia 22 de 
novembro, o Navio Oceanografico Almirante 
Camara.

Nessa Comissao, foram executados 
mais de 1 5.000 km de perfis de 
batimetria, gravimetria e magnetometria, 
terminando assim a fase de aquisiijao de 
dados do LEPLAC, iniciada em 1987 com

a comissao LEPLAC I.
Com o termino dessa Comissao, ja foram 

conduzidos cerca de 150.000 km de 
perfilagem sismica, de batimetria, de 
gravimetria e de magnetometria, (o que 
corresponde, aproximadamente, a 70% da 
distancia entre a Terra e a Lua).

A partir de agora, continuarao as fases 
de processamento, interpretaqao e 
integraqao dos dados, ate a elaboraqao dos

documentos cartograficos e do Relatorio 
Final, que esta previsto para ser prontificado 
ate o ano 2001. Com a prontificaqao do 
Relatorio Final, o Brasil estara em condiqoes 
de reinvindicar, junto a Organizaqao das 
Naqoes Unidas (ONU), o limite exterior de 
sua Plataforma Continental, que devera 
representar urn acrescimo da ordem de 
cerca de 700.000 Km2 ao espaqo economico 
brasileiro.

Aprovado o Programa de Pesquisas para 

o Arquipelago de Sao Pedro e Sao Paulo
A Comissao Interministerial para o Recursos do Mar (C1RM) 

aprovou em sua ultima sessao ordinaria, realizada em 11 de 
dezembro de 1996, o Programa Arquipelago de Sao Pedro e Sao 
Paulo (PROARQUIPELAGO).

O Arquipelago de Sao Pedro e Sao Paulo representa o ponto 
mais afastado do territorio brasileiro no Oceano Atlantico, 
estando situado a quase mil quilometros de distancia do 
continente. E uma area eminentemente oceanica de elevada 
produtividade, devido a diversos fenomenos oceanograficos de

convergencia e divergencia de correntes, os quais geram um 
padrao complexo de circulaqao e turbulencia. Em funqao 
disto, o Arquipelago possui grande importancia para a 
atividade pesqueira, com elevados indices de captura de 
especies pelagicas, como a albacora laje e o peixe voador. Alem 
disso, apresenta ainda uma enorme riqueza em termos de fauna 
e flora, possuindo inclusive varias especies endemicas, o 
que confere ao mesmo uma posiqao privilegiada para o 
desenvolvimento de estudos biogeograficos.

r
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