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exploraqao racional e sustentavel e da cons- 
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dia 11 de dezembro, as 12:00 boras, no Palacio 
do Planalto, estando presente o Excelentissimo 
Senhor Ministro da Marinha e Coordenador 
da CIRM, Almirante-de-Esquadra MAURO 
CESAR RODRIGUES PEREIRA.
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1° Lugar - O Futuro do Brasil esta no
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Nova, Santos, SR

2° Lugar -Potencialidades Maritimas nas 
Maos dos Brasileiros - PATRICK MENEZES 
COLARES, aluno do 3° ano do Colegio Nossa 
Senhora de Nazare - Belem, PA.

3° Lugar - A Importancia do Mar para 
o Brasil - CRISTIANO PASQUETTI, aluno 
do 3° ano do Colegio La Salle - Carazinho,
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Perfurapoes Estratigraficas Antarticas a Leste do Cabo 

Roberts, no Sudoeste do Mar de Ross, na Antartica
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1. fflSTORICO DO PROJETO CABO ROBERTS
0 Projeto Cabo Roberts e um empreendi- 

mento cooperativo entre cientistas antarti- 
cos, administradores e pessoal de apoio de 
seis parses: Australia, Reino Unido, Alema- 
nha, Italia, Nova Zelandia e Estados Unidos. 
0 objetivo do projeto e perfurar a regiao do 
Cabo Roberts, em busca de niicleos submari- 
nos que registrem a historia tectonica e cli- 
matica da area, no perlodo de 30 a 100 mi- 
Ihbes de anos atras.

Em programa anterior, no ano de 1986, 
foram perfurados 700 metros abaixo do solo 
marinho no Estreito ocidental de McMurdo, 
retirando-se estratos contendo indicates de 
gelo sobre a terra ha mais de 34 milhoes de 
anos. Essa e a epoca, segundo muitos cien
tistas, em que a Antartica esfriou, formando- 
se as primeiras grandes camadas de gelo 
devido a circulaqao cambiante dos oceanos, 
depois da movimentagao da Australia em di- 
re?ao ao Norte. Esses estratos e outros mais 
antigos foram subsequentemente identifica- 
dos ao Norte do Cabo Roberts.

No projeto atual, dois orificios de 400 
metros de profundidade serao perfurados 
na primeira esta^ao, e um de 700 metros de 
profundidade na segunda estaqao.

presentados os parses participantes, su- 
pervisiona este aspecto do projeto. O 
or^amento do Projeto e de US$ 4,3 
milhoes, sendo os dados cientrfr- 
cos distriburdos entre os parses, 
de acordo com suas contribuiqdes 
ao Projeto.

O frnanciamento da parte cientr- 
frca esta sob a responsabilidade do 
gerenciamento cientrfrco de cada um 
dos parses envolvidos. A direqao ge- 
ral do projeto e estabelecida pelo Co
mite Diretor Intemacional (ISC) e in- 
clui um representante de cada um dos 
parses participantes. O ISC tern se reu- 
nido anualmente, desde 1994, para exa- 
minar a natureza e o equilrbrio da partici- 
pai;ao cientrfrca dos varios parses e outras 
questoes, tais como depositos de material, 
amostragens e meios de publica^ao.

O projeto tern proporcionado signifrcati- 
vos desafios para as areas tecnologica e 
gerencial. O acampamento (um conjunto de 
construqoes que pode abrigar 35 pessoas), 
laboratorios e plataforma de perfuraqao fo
ram construrdos a partir de containers isola- 
dos, padrao ISO, para facilitar a movimenta- 
i;ao entre o continente e o gelo marinho. De- 
senvolveu-se um novo sistema para apoiar a 
perfuraqao na agua ate 500 metros de pro
fundidade, envolvendo 50 toneladas de equi- 
pamentos de perfuraqao sobre gelo marinho 
de 1,5 metro de espessura.

A prepara^ao cientrfrca para o projeto in- 
centivou uma gama de atividades que tern 
contriburdo para aprimorar o conhecimento 
da historia geologica da regiao. Essas ativi

dades incluem uma revisao da correlaqao 
bioestratigrafrca para a regiao Antar- 

tica-Australia-Nova Zelandia e uma 
revisao dos procedimentos para 
descri^ao e interpretaqao, a partir 
do material retirado de sedimen- 
tos glaciais e correlates.

s§

3. PRIMEIRA PERFURACjAO
A primeira perfuraqao estava progra- 

mada para outubro de 1996. No entanto, 
como nao se havia formado uma superfrcie 
marinha congelada estavel ate o frm de ju- 

|f~ Iho, os gerentes de projeto decidiram, no 
inicio de agosto de 1996, adiar a perfura^ao 

por um ano. O atraso foi utilizado pela equi- 
pe do projeto para testar o sistema de perfu- 
raqao e para aperfei^oar as instala<;6es de 
acampamento e de laboratorio no Cabo 
Roberts e em McMurdo. O atraso tambem 
permitiu aos 71 cientistas e assistentes, en
volvidos no projeto, melhorarem os metodos 
a serem utilizados nos estudos a serem em- 
preendidos no srtio de perfura^ao.

O desenvolvimento do gelo marinho sera 
monitorado diariamente por satelite duran
te o inverno.

O trabalho foi iniciado em outubro 
de 1997, com a perfuraqao de 147 
metros, durante oito dias ininterruptos, 
tendo sido extraidos sedimentos data- 
dos de 17 a 22 milhoes de anos, mais 
recentes do que os obtidos por dados 
srsmicos (correlacionados com a perfu- 
raqao anterior). Essa e a primeira amos- 
tra de sedimentos desse periodo obtida 
proxima a calota de gelo.

2. A LOGiSTICA E A ORGANIZA^AO 
CIENTIFICA.

A Antarctica New Zealand foi designada 
como administradora logistica para o proje
to, com responsabilidade pela organizaqao 
de todas as operaqoes, inclusive o sistema de 
perfura^oes. Um Grupo de Gerenciamento 
de Operates e Logistica, no qual estao re-

TIA ALICE COMPLETA 

CINQUENTA VOOS ANTARTICOS
liiformativo

Publicagao semestral da 
Comissao Interministerial 
para os Recursos do Mar

Participando do 1° Voo de Apoio a Ope- 
raqao Antartica XVI, realizado no periodo 
de 01 a 05 de dezembro proximo passado, 
a Sra. ALICE EDITHA KLAUSZ completou 
cinquenta voos a Antartica.

Colaborando com o Programa Antarti- 
co Brasileiro - PROANTAR desde 1988, logo 
apos encerrar suas atividades profissionais 
de Comissaria da VARIG, - tia ALICE, como 
e carinhosamente conhecida no ambito do 
PROANTAR, tornou-se uma referencia nos 
voos a Antartica, executando o servipo de 
bordo nos C-130 - HERCULES da FAB.

Em reconhecimento a esse apoio vo- 
luntario e inestimavel cooperapao presta- 
da ao PROANTAR, foi homenageada, no dia 
03/DEZ/97, na Estaqao Antartica Coman-

Diagramagao e Editoragao:
MWM - Editoragao Eletronica Ltda - 322-7797

Impressao:
Equipe Grafica e Editora Ltda - 361 -6192

As opinibes constantes dos textos reproduzidos 
sao de exdusiva responsabilidade de seiis auto- 
res. As sugestoes e materias para publicagao de- 
verao ser encaminhadas para a SECIRM.CFHaroldo (chafe da EACF) e Tia Alice

Fax: (061) 312-1336 - Fone: (061) 312-1334 
e-mail: 54%secrim@mhs.mar.mil.br

dante Ferraz, ocasiao em que recebeu uma 
placa alusiva ao seu 50° voo antartico.

mailto:secrim@mhs.mar.mil.br
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INICIO DA 

OPERAQAO 

ANTARTICA

LEPLAC - PETROBRAS 

FINALIZA MAIS DUAS ETAPAS

Dentro da programa^ao do Pla
no de Levantamento da Pla- 
taforma Continental Brasilei- 

ra (LEPLAC) - que objetiva determinar a 
area da Margem Continental Brasileira 
(MCB), alem das 200 milhas maritimas, 
onde o Brasil exercera, nos termos da 
Conven<;ao das Na^oes Unidas sobre o 
Direito do Mar (CNUDM), direitos ex- 
clusivos de explora^ao e aproveitamen- 
to dos recursos naturais da sua Plata- 
forma Continental Juridica (PCJ) - no se- 
gundo semestre de 1997 o Subcomite de 
Geologia e Geofisica para o LEPLAC (coor- 
denado pela PETROBRAS) finalizou o re- 
latorio de interpreta^ao integrada dos 
dados geofisicos (sismica de reflexao, 
gravimetria e magnetometria) da regiao 
leste da MCB (compreendida entre as 
cadeias Fernando de Noronha e Vitoria-

de ate a fronteira com o Uruguai.
O LEPLAC entra, agora, numa de suas 

etapas mais aiticas, que consiste na pre- 
para<;ao e elabora^ao dos documentos 
que serao submetidos a “Comissdo deli- 
mites da Plataforma Continental” da 
ONU, com a proposi^ao do limite da PCJ, 
que esta sendo determinado conjunta- 
mente pela PETROBRAS e Diretoria de 
Hidrografia e Navega<;ao (DHN), da Ma- 
rinha do Brasil, sob a coordena^ao e di- 
retrizes da Comissao Interministerial

XVI

Dando continuidade as ativi- 
dades do Programa Antartico 
Brasileiro, iniciou-se no dia 04 

de novembro de 1997 a Operacjao Antar- 
tica XVI, com a partida do NApOc Ary 
Rongel do Rio de Janeiro, conduzindo as 
equipes de pesquisa e de manutengao 
que irao conduzir trabalhos na Antarti- 
ca, e os generos e equipamentos neces- 
sarios ao reabastecimento da Estagao An- 
tartica Comandante Ferraz (EACF).

Nessa Opera^ao esta prevista a partici- 
pagao de aproximadamente 100 pesquisa- 
dores de diversas areas, de varias institui- 
?des ligadas ao Programa Antartico Brasi
leiro, que conduzirao 18 projetos de pes- 
quisas (Ciencias da Vida -12; Ciencias da 
Atmosfera - 5; e Ciencias da Terra -1).

A manutengao da EACF sera realiza- 
da por uma equipe do Arsenal de Mari- 
nha do Rio de Janeiro que fara, tambem, 
a desmontagem e retirada do Refugio 
Wiltgen, na Ilha Elefante.

Durante a OPERANTAR XVI, estao 
previstos os seguintes Voos de Apoio, com 
aeronaves tipo Hercules C-130, da Forga 
Aerea Brasileira, possibilitando o 
revezamento de pesquisadores e de equi
pes de pesquisa:

1° voo - 01 a 05 de DEZ/97;
2° voo - 26 a 30 de DEZ/97;
3° voo-19 a 23 de JAN/9 8;
4° voo - 02 a 06 de MAR/98;
5° voo -18 a 23 de MAI/98;
6° voo - 20 a 27 de JUL/98; e
7° voo - 28 de SET a 03 de OUT/98.
Participarao da Operagao, embarca- 

dos no NApOc Ary Rongel, 4 oficiais de 
marinhas amigas (Pern, Chile, Argentina 
e Uruguai) e o regresso do navio ao por- 
to do Rio de Janeiro esta previsto para o 
dia 30 de margo de 1998, perfazendo um 
total de 146 (cento e quarenta e seis) dias 
de comissao, apos visitar tres portos es- 
trangeiros (Punta Arenas - Chile; Ushuaia 
e Mar del Plata - Argentina), e prestar 
apoio logistico a EACF e aos trabalhos de- 
senvolvidos nos refugios e acampamen- 
tos antarticos, e servir como base para a 
realizagao de projetos nas areas de Ci
encias da Atmosfera, Ciencias da Vida e 
Ciencias da Terra.

para os Recursos do Mar (CIRM). Essa 
etapa exigira esforgos redobrados dos 
diversos agentes envolvidos no LEPLAC, 
em sintonia com o Cronograma LEPLAC, 
que determina a conclusao de todos os 
trabalhos ate o final do ano 2001, em 
tempo habil para a submissao da pro- 
posta brasileira antes do prazo final de
terminado pela CNUDM (novembro de 
2004).

Trindade), assim como concluiu o rela-
torio de processamento e integragao dos 
dados gravimetricos 
magnetometricos da regiao sudeste do 
Brasil (desde o sul da Cadeia Vitoria-Trin- 
dade ate a fronteira com o Uruguai).

O LEPLAC ORIENTAL - designagao 
da area abrangida pelas comissoes 
LEPLAC II, VIIIB, X e parte da LEPLAC 
VII - compreende cerca de 16.000 km 
de perfis sismicos de reflexao 
multicanal, 19.000 km de perfis 
gravimetricos e 8.000 km de perfis 
magneticos. Os dados processados de 
gravimetria e magnetometria na re
giao sudeste foram adquiridos duran
te as campanhas LEPLAC I, IV, IX/IXA 
e, especialmente, LEPLAC-XI, abran- 
gendo cerca de 28.000 km de 
gravimetria e 22.000 km de 
magnetometria.

Com o termino da interpretagao e 
integragao dos dados do LEPLAC ORI
ENTAL, esta finalizada a etapa de deter- 
minagao da espessura sedimentar da 
MCB pela PETROBRAS. Com base no cri- 
terio da espessura sedimentar, ha pos- 
sibilidade de se estender a area de juris- 
digao brasileira alem das 200 milhas 
maritimas, pelo menos na regiao do 
Cone do Amazonas e em toda a regiao 
sudeste, desde a Cadeia Vitoria-Trinda-

Os dados ostensivos, coletados 
nas diversas etapas do LEPLAC, ja pro
cessados e interpretados para os ob- 
jetivos do LEPLAC, estao a disposigao 
da Comunidade Cientifica Brasileira 
(CCB), no Banco Nacional de Dados 
Oceanograficos (BNDO) da DHN (digi- 
tais: navegagao, batimetria, 
gravimetria e magnetometria; 
analogicos: sismica de reflexao 
multicanal), em Niteroi-RJ. Esforgos 
estao sendo desenvolvidos pela CIRM 
com o objetivo de disponibilizar para 
a CCB, por intermedio de uma Univer- 
sidade brasileira, os dados sismicos 
digitais ostensivos do LEPLAC. Para 
tanto, a PETROBRAS vem trabalhando 
na formatagao e preparagao desses da
dos, para, quando autorizada pela 
CIRM, encaminha-los para a institui- 
fdo provedora dos dados sismicos digi
tais do LEPLAC.

e

Kojijinno
(koji@ep.petrobras.com.br)

Jairo M. Souza
(jairo@ep.petrobras.com.br)

Rio de Janeiro, 20 de novembro de 1997.

mailto:koji@ep.petrobras.com.br
mailto:jairo@ep.petrobras.com.br
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redu^ao da camada de ozonio, no espa<;o de 
poucos dias, nao acontece em nenhum outro 
lugar do mundo.

Deve-se notar que a diminui^ao observa- 
da nao e uma destmicjao quimica instanta- 
nea, mas sim o resultado de transportes ho- 
rizontais que ocorrem com grande rapidez 
na regiao Antartica. As irregularidades na 
coluna de ozonio sao bastante comuns, e dis- 
so podem resultar grandes variances diari-

suas caracteristicas peculiares de inverno 
prolongado e intense frio na estratosfera, o 
efeito e acelerado, produzindo o fenomeno 
do “buraco”.

No polo norte, devido a circulaqao de ar 
em duas celulas caracteristicas, nao acontece 
o “buraco”. No entanto, a perda quimica de 
ozonio e semelhante a que ocorre no sul, mas 
a circulacao renova o ar da regiao, impedin- 
do a formaqao do “buraco”. No sul, sendo a 
circulacao predominante do tipo circumpolar, 
o ar nao pode ser renovado durante o pro- 
cesso, ocorrendo um violento desgaste na 
concentraqao do ozonio.

0 grupo de ozonio do INPE tem-se dedi- 
cado aos estudos da camada de ozonio desde 
1985, quando foi fundado o Laboratorio de 
Ozonio. Esse Laboratorio possui uma rede 
de instrumentos para acompanhar as mu- 
danqas na camada de ozonio, principalmen- 
te no Brasil. No entanto, caracteristicas es- 
peciais, como as da Antartica, fizeram e fa- 
zem com que o grupo de pesquisadores do 
INPE tenha uma atividade consideravel na 
regiao da Antartica, que abrange a Esta^ao 
Antartica Comandante Ferraz, a Base Aerea 
Chilena Presidente Eduardo Frei e Punta Are
nas.

Com a colaborafdo do Dr. V.W.J.H. Kirchhoff 
Laboratorio de Ozonio-INPE

M jm dos fenomenos mais interessan- 
■ / tes na mudanqa do meio ambiente,

que vem sendo estudado na Esta- 
gao Antartica Comandante Ferraz (EACF) des
de 1985, e o chamado “buraco” na camada 
de ozonio. Esse fenomeno implica em rapi- 
da e grande mudanga em termos de dimi- 
nuigao da concentragao de ozonio da estra
tosfera. Sendo um fenomeno sazonal, acon
tece sempre a partir de setembro, desapare- 
cendo a partir de novembro, estando restri- 
to a regiao Antartica, onde ja chegou a ocu- 
par uma area de 22 milhoes de quilometros 
quadrados (quase tres vezes o tamanho do 
Brasil).

as.
A grande preocupagao com o 

monitoramento da camada de ozonio e de- 
corrente do fato que, com a redugao de suas 
moleculas, ocorre o aumento da radiagao 
ultra-violeta, responsavel por grande parte 
das doengas de pele que acometem as popu- 
lagoes que sofrem sua influencia. 0 sul do 
Chile e uma regiao onde isso e frequente.

O dia internacional do ozonio foi co- 
memorado em 16 de setembro de 1997, 
para simbolizar o grande progresso al- 
cangado em termos de conhecimento das 
mudangas ambientais que estao ocor
rendo na estratosfera, e de se tomar 
medidas, a nivel mundial, para sanar os 
problemas decorrentes. Como parte das 
comemoragoes, o Dr. Kirchhoff recebeu, 
do Ministerio do Meio Ambiente , dos 
Recursos Hidricos e da Amazonia Legal, 
um Premio Especial, em reconhecimen- 
to aos relevantes trabalhos realizados 
para a protegao da Camada de Ozonio, 
em cerimonia presidida pelo Exmo. Sr. 
Ministro Gustavo Krause.

Outro tipo de destruigao da camada de 
ozonio ocorre em todo o globo terrestre, len- 
ta e continuamente, sendo maior nas regi- 
oes de altas latitudes e menor na regiao do 
equador.

Ambos os mecanismos de destruigao do 
ozonio da estratosfera, acima mencionados, 
estao ligados a produgao de cloro pelo ho- 
mem, isto e, a produgao em laboratorio de 
certos produtos quimicos de grande consu
me e que gera esta destruigao da camada de 
ozonio, com mudanga drastica do meio am
biente. 0 cloro reage quimicamente com o 
ozonio, destruindo-o lenta e sistematicamen- 
te, a uma velocidade maior do que o ozonio 
produzido na natureza, provocando diminui- 
gao em sua concentragao. Na Antartica, por

Medidas realizadas na Antartica, no mes 
de outubro de 1997, indicaram uma rapida e 
intensa queda na concentragao de ozonio, 
da ordem de 38%, em um intervalo de 4 dias; 
no entanto, a recuperagao da camada de ozo
nio e bastante rapida, voltando ao nivel de 
normalidade praticamente em um dia. Essa

APROVADO 0 PROGRAMA DE AVALIAQAO DA POTENCIALIDADE 

MINERAL DA PLATAFORMA CONTINENTAL JURIDICA BRASILEIRA
Jt Comissao Interministerial para os 

ZA Recursos do Mar (CIRM), em con- 
Jt Aformidade com a quarta diretriz do 
IV PSRM, aprovou, em sua ultima Sessao 
Ordinaria, realizada em 03 de dezembro 
de 1997, o Programa de Avaliagao Mineral 
da Plataforma Continental Juridica Brasilei- 
ra. Esse Programa visa a atender algumas 
fmalidades concretas da Politica Nacional 
para os Recursos do Mar, quais sejam:

a) a promogao da integragao do Mar 
Territorial e da Plataforma Continental ao 
espago brasileiro; e

b) a exploragao rational dos oceanos, ai 
compreendidos os recursos vivos, minerals 
e energeticos da coluna d’agua, solo e 
subsolo, que apresentem interesse para o 
desenvolvimento economico e social do Pais.

- efetuar o levantamento geologico- 
geofisico sistematico da Plataforma Conti
nental Juridica Brasileira (PCJB);

- efetuar, em escala apropriada, levan- 
tamentos geologicos-geofisicos de sitios de 
interesse geoeconomico-ambiental identi- 
ficados na PCJB, visando avaliar a sua 
potencialidade mineral; e

- acompanhar, a nivel nacional e inter
nacional, as atividades relacionadas a ex
ploragao e explotagao dos recursos mine- 
rais de bacias oceanicas e sistemas de cor- 
dilheiras mesoceanicas.

A execugao dos projetos e atividades 
presentes no escopo do Programa sera 
supervisionada por um Comite Executivo, 
subordinado a Subcomissao para o Plano 
Setorial para os Recursos do Mar. Esse 
Comite sera constituido por representan- 
tes das seguintes Instituigoes:

• Ministerio da Marinha (MM);
• Ministerio de Minas e Energia 

(MME) (Coordenador);
• Ministerio da Ciencia e Tecnologia

(MCT);
• Ministerio do Meio Ambiente, dos

Recursos Hidricos e da Amazonia Legal
(MMA);

• Secretaria da Comissao Intermi
nisterial para os Recursos do Mar 
(SECIRM);

• Departamento Nacional de Produ
gao Mineral (DNPM);

• Companhia de Pesquisas de Recur
sos Minerals (CPRM);

• Petroleo Brasileiro S/A (PETROBRAS);
e

• Comunidade Cientifica (represen- 
tada pelo Coordenador do Programa de^ 
Geologia e Geofisica Marinha- PGGM).

0 Programa tem como objetivos espe-
cificos:



Inforiuativofcu^

Gerenciamento Costeiro no Espfrito Santo
5 JUL/DEZ-1997 • V. 9, N2 2

- Setor Litoral Sul- Vila Velha, Guarapari, 
Anchieta e Piuma;

- Setor Litoral Extreme Sul - Itapemirim, Pre- 
sidente Kennedy e Marataizes;

- Setor Litoral Norte - Aracruz, Linhares e 
Sooretama; e

- Setor Litoral Extreme Norte - Jaguare, Sao 
Mateus e Concei^ao da Barra.

Nos setores Vitoria e Litoral Sul ja se encon- 
tra elaborada a proposta de macrozoneamento, 
nas escalas 1:100.00O e 1:50.000, respectiva- 
mente, e foram iniciados seminarios com os mu- 
nicipios, comunidades e segmentos da socieda- 
de organizada, visando a consolidagao das pro- 
postas.

Elisabethe Rodrigues Teubner - Biologa 
Helga de Holanda Staudinger ■ Arquiteta

Os recursos naturals da regiao litoranea do Es- 
tado do Espirito Santo caracterizam-se por uma 
serie de potencialidades economicas e apresen- 
tam uma alta complexidade ambiental, devido a 
sua localizagao em faixa de transii;ao entre oce- 
ano e continente, onde encontramos as areas 
umidas, manguezais, restingas, estuaries e bai- 
as, que possuem enorme importancia para a pro- 
dutividade biologica e a reproduce dos recur
sos vivos. Contrastando com esse cenario, a 
zona costeira encontra-se bastante antropizada, 
pressionada por a^oes causadas pelo desenvol- 
vimento economico, sem levar em conta a varia- 
vel ambiental.

Assim, com a intenqao de melhoria da quali- 
dade de vida da populaqao litoranea, e buscan- 
do compatibilizar a preservaqao dos 
ecossistemas naturals com o desenvolvimento 
socio-economico, o Estado do Espirito Santo vem 
desenvolvendo o Programa Estadual de 
Gerenciamento Costeiro, em parceria com o Ins
titute Jones dos Santos Neves e com fmancia- 
mento do Ministerio do Meio Ambiente, dos Re
cursos Hidricos e da Amazonia Legal - MMA.

Para esse trabalho, o Estado foi dividido em 
5 regioes:

- Setor Vitoria - municipios da Grande Vito
ria e parte de Santa Leopoldina e Fundao;

O Setor Litoral Norte encontra-se em fase de 
desenvolvimento do macrozoneamento, tendo 
sido elaboradas as cartas tematicas (Cobertura 
Florestal, Solos, Geomorfologia, Uso do Solo, 
Socio Economia, Pianos e Projetos, Parametros 
Oceanograficos).

Como instrumento de apoio as atividades 
desenvolvidas, a SEAMA possui o Laboratorio 
de Geoprocessamento. Implantado com apoio do 
MMA, o laboratorio possui aplicativos de 
processamento digital de imagens de sensoria- 
mente remote e sistemas de informaijao geogra- 
fica. Esses aplicativos permitem a gera^ao e o 
armazenamento de dados referentes aos meios 
fisico, biologico e socio-economico da regiao cos
teira, facilitando o planejamento, os usos e o 
controle ambiental. Essas informa^des armaze- 
nadas irao compor o SIGERCO - Sistema de Infor-

mai;des do Gerenciamento Costeiro, cujo objeti- 
vo e a organizaqao e a sistematizaqao das mes- 
mas, permitindo um melhor desenvolvimento do 
projeto.

A elabora^ao de uma proposta de 
macrozoneamento da zona costeira significa uma 
etapa concreta para a implanta^ao de uma pohti- 
ca ambiental para o Estado do Espirito Santo, 
onde, dentro dessa visao, o macrozoneamento se 
apresenta como instrumento de apoio as aqoes de 
licenciamento e fiscaliza^ao desenvolvidas pela 
SEAMA, permitindo um melhor direcionamento e 
rapidez na tomada de decisoes, visando uma uti- 
liza^ao adequada dentro de um planejamento 
ambiental global do Estado.

PROGRAMA REVIZEE Aprovado o Programa 

de Mentalidade 

Maritima (PROMAR)

0 NOc ANTARES, pertencente a Diretoria de 
Hidrografia e Navegaqao (DHN), concluiu, em 17 
de dezembro de 1997, com pleno exito, a Opera- 
qao REVIZEE NORTE II, dando continuidade ao 
planejamento de execuqao do Programa REVIZEE, 
cujo objetivo principal e o conhecimento do po- 
tencial sustentavel de capture dos recursos vi
vos na nossa Zona Economica Exclusive (ZEE). 
A fmalidade principal dessa operaqao foi a cole- 
ta de parametros ambientais concementes a ZEE 
da area de jurisdiqao do Subcomite Regional da 
Costa Norte (SCORE NORTE).

Nessa operaqao, iniciada em 15 de setembro 
de 1997, o NOc ANTARES efetuou 182 estaqoes 
oceanograficas, perfazendo 67 dias de mar e 
12.802 milhas nauticas navegadas, tendo visita-

Pela Resoluqao n° 002, de 13/08/97, 
publicada no DOU de 29/08/97, a CIRM 
aprovou o Programa de Mentalidade 
Maritima (PROMAR), o qual tem como 
proposito estimular, por meio de aqoes 
planejadas, objetivas e continuadas, o 
desenvolvimento de uma mentalidade 
maritima na populaqao brasileira, 
consentanea com os interesses nacionais 
e voltada para um maior conhecimento 
do mar e de seus recursos, da sua impor
tancia para o Brasil, da responsabilidade 
de seu aproveitamento rational e susten
tavel e da consciencia da necessidade de 
preserva-lo.

Ainda por essa Resoluqao, foi criado o 
Comite Executive para o PROMAR, no am- 
bito da Subcomissao para o PSRM, com o 
proposito de assessorar essa Subcomissao 
na conduqao desse Programa e supervisi- 
onar a execugao dos doze projetos initiais 
que o integram. O Comite Executive e cons- 
tituido por representantes dos seguintes 
ministerios e institui^oes: MM, MRE, MEC, 
MME, MCT, MMA, MT, Diretoria de Portos 
e Costas (MM), Secretaria da CIRM (Coor- 
denador), SAE e Servico de Relagoes Publi- 
cas da Marinha.

do os portos de Recife, Fortaleza, Itaqui, Santana 
e Belem. Participaram da operagao 60 pesquisa- 
dores, oriundos das seguintes universidades: 
UFPA, UFMA, UFC e UFRJ.

Aprovado o Plano Nacional de Gerenciamento 

Costeiro II (PNGCII)
Pela Resolugao n° 005, de 03/12/97, publicada 

no DOU de 14/01/98, a CIRM aprovou o PNGC II, 
elaborado pelo Grupo de Coordenagao do 
Gerenciamento Costeiro, o qual foi previamente 
submetido a audiencia do Conselho Nacional de 
Meio Ambiente (CONAMA), em sua 48a Reuniao 
Ordinaria. 0 PNGC tem, como fmalidade primor
dial, o estabelecimento de normas gerais, visan
do a gestao ambiental da Zona Costeira do Pais, 
langando as bases para a formulagao de politi-

cas, pianos e programas estaduais e municipals.
A presente versao buscou adequar o PNGC a sua 

pratica atual, contemplando, assim, a experientia 
brasileira no trato do Gerenciamento Costeiro, cujo 
marco balizador esta representado nos documentos 
gerados pela Conferenda das Nagoes Unidas para o 
Meio Ambiente e Desenvolvimento, conhetida como 
RIO-92, destacando-se a chamada “Dedaragao do 
Rio sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento” e a 
“Agenda 21”.
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O Programa Train-Sea-Coast e 
uma rede mundial criada e co- 
ordenada pela Divisao de As- 

suntos Oceanicos e da Lei do Mar das 
Na^oes Unidas (DOALOS/ONU) para 
forma^ao e aprimoramento dos recur- 
sos humanos que atuam nas regioes 
costeiras e oceanicas. Essa rede e for- 
mada por unidades encarregadas de 
oferecer cursos, que abordem proble- 
mas que possam ser solucionados me- 
diante qualifkaqao pessoal.

Existem atualmente 11 unidades 
da rede Train-Sea-Coast, sediadas 
10 paises: Brasil, Costa Rica, Estados 
Unidos, Pilipinas, Franqa, India, Ilhas 
Fidji, Reino Unido, Senegal e 
Tailandia.

A DOALOS/ONU estabeleceu, em 
1993, o Programa Train-Sea-Coast, a 
partir das metas estabelecidas duran
te a Conferencia Mundial do Rio de Ja
neiro sobre Meio Ambiente (1992), em 
particular daquelas constantes da 
Agenda 21 (Capitulo XVII), que exigem 
recursos humanos capacitados para for- 
mular e executar politicas ambientais 
de sucesso.

No Brasil, o Programa iniciou suas 
atividades no inicio de 1995, estando 
sediado na Fundaqao Universidade do 
Rio Grande (FURG), localizada na ci- 
dade do Rio Grande - RS. A equipe do 
Programa e composta por uma Direto- 
ra e tres Coordenadores de Curso, to-

dos eles docentes do Curso de Pos-Gra- 
dua^ao em Oceanografia Biologica, e 
por uma equipe tecnica de tres pesso-

qa de varies tecnicos e pesquisadores 
de diversas instituiqoes publicas e pri- 
vadas do Pais. Esse evento cumpriu im- 
portante funqao no cronograma de ati
vidades do Programa para 
estruturaqao do curso de treinamen- 
to, realizando a analise do problema, 
analise da tarefa e do publico-alvo que 
necessita de treinamento, bem como 
o diagnostico dos principals problemas 
da zona costeira e oceanica. Foram 
identificados como problemas de pri- 
meira magnitude, ao longo da costa 
brasileira, a urbanizaqao desordenada, 
a contaminaqao, a erosao costeira e o 
veraneio.

A importancia do curso tambem 
fica evidenciada pela criticidade dos 
ecossistemas costeiros, estuarios e la- 
goas costeiras, enquanto pontos de 
concentraqao de aglomeraqoes urba- 
nas e atividades produtivas, como 
ambiente de encontro das aguas do- 
ces e marinhas e por serem areas na
turals de reproduqao, criaqao, cresci- 
mento e exploraqao dos recursos pes- 
queiros. Tais evidencias foram 
identificadas no Macrodiagnostico da 
Zona Costeira do Brasil, elaborado pelo 
MMA, que considerou tais areas como 
prioritarias para medidas preventivas 
e corretivas.

Como resultado do esforqo iniciado 
em 1995, o Programa TSC-BR ofereceu, 
no periodo de 29 de agosto a 12 de 
setembro de 1997, o seu primeiro cur
so, denominado: “Trocas e Interrelaqoes 
entre os Sistemas das Bacias de Dre- 
nagem, Lagoas Costeiras e Oceanos Ad- 
jacentes”.

0 curso foi oferecido a 18 tecnicos 
da area de meio ambiente, oriundos 
de 7 estados brasileiros e do Uruguai 
e de 17 diferentes instituiqoes. 0 ob- 
jetivo principal desse curso foi trans- 
mitir a noqao interdisciplinar, 
enfatizando a necessidade de 
luir de uma visao segmentada para 
um enfoque integrado do meio ambi
ente, essencial ao desenvolvimento 
de aqbes de manejo costeiro. A estru- 
tura do curso, composta de oito 
modules, esta voltada para identificar

as.
A unidade do Brasil conta com o 

apoio do Governo Federal, por meio da 
Comissao Interministerial para os Re
cursos do Mar (CIRM).

0 Programa adota a metodologia 
TRAIN-X - usada com sucesso, ha 15 
anos, por diversas agendas das Naqoes 
Unidas - para a formaqao de recursos 
humanos em diferentes areas.

A filosofia de trabalho se apoia no 
esforqo compartilhado dos integran- 
tes. Esse "modus operemdi" e a adoqao 
da metodologia padronizada tem 
como vantagens a possibilidade de 
intercambiar cursos completes e/ou 
modules (com ou sem adaptaqao), ex- 
periencias, recursos humanos e mate
rial didatico.

A organizaqao dos cursos e exclusi- 
vidade do Programa TSC, sendo essa 
a principal atribuiqao das unidades da 
rede. No entanto, especialistas sao con- 
vidados a colaborar na fase de 
estruturaqao dos modules que corn- 
poem os cursos. Alem desses, sao con- 
sultados os responsaveis pela gestao 
ambiental em seus diversos niveis.

Nesse sentido, foi realizado, em ju- 
Iho de 1996, o Workshop “Desenvolvi
mento Costeiro e Oceanico no Brasil: 
Analise e Perspectivas”, com a presen-

em

se evo-

Cerimonia de encerramento do Is curso.
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os principais problemas encontrados 
na zona costeira em nivel nacional e 
regional, os sens limites, principais 
componentes e processes integrados. 
Cada unidade da estmtura modular do 
curso teve um objetivo claro, um prin- 
cipio, um meio e um fun, com testes 
de diferentes tipos (questionarios, 
multipla escolha, exercicios orientados 
e/ou assistidos por computadores 
rede, estudos de caso e “role playing”). 
Essa estmtura permitiu que, durante 
a implementacao do curso, o instrutor 
avaliasse o desenvolvimento e o grau 
de assimila^ao do treinamento pelos 
participantes.

Durante o curso foram desenvolvi- 
dos trabalhos individuais, em peque- 
nos e medios grupos, executados exer
cicios baseados em computador, utili- 
zando modelos de simula^ao e reali- 
zados estudos de casos e saidas de 
campo.

Na estrutura^ao do curso, a equipe 
de Coordenadores de Curso do Progra- 
ma TSC-BR, responsavel pela elabora
te do mesmo, contou com a colabo- 
rato de especialistas pertencentes a 
Instituites nacionais e internacionais.

A preparato do curso contou com 
recursos exclusives da Secretaria da 
Comissao Interministerial para os Re
cursos do Mar (SECIRM) e tem o aval 
tecnico da DOALOS/ONU.

0 Programa TSC-BR oferecera o curso 
“Gerendamento Costeiro Integrado: Trocas 
e Interrelates entre os Sistemas das Bati- 
as de Drenagem, Lagoas Costeiras e Ocea- 
nos Adjacentes” varias vezes no decorrer 
de 1998, nas dependencias do Programa 
ou em outras institui<;6es. Esse mesmo 
curso sera adaptado para ser ofereddo em 
periodo de tempo menor, de acordo com o 
publico-alvo. Os participantes dos cursos 
serao selecionados apos analise de seu 
“curriculum vitae”.

em

- Centro Brasileiro do Programa TSC-BR

CURSO

TROCA E INTER-RELAgOES ENTRE OS SISTEMAS DAS BACIAS DE 
DRENAGEM, LAGOAS COSTEIRAS E OCEANOS ADJACENTES

FLUXOGRAMA
Modulo I

j INTRODUC AO

Modulo II

A ZONA COSTEIRA E SUAS INTER-RELA0ES COM AS BACIAS DE 
jrenagkm HAS lagoas e.qceanos ADIACENTKS

Modulo III
I s

Modulo IVr '
I I I I I_ I

EROSAO CONTAMINApAO SAIDA DE 
COSTEIRA COSTEIRA

MODELO VERANEIO ESTUDO 
DE

-CASO
DE ECAMPO

SIMULACAO TURISMO

Modulo V

Modulo VIT W TI i
PAPEL DO ENFOQUE SISTEMICO NOS PLANOS E 

■IS IRATRG1A DA GKSTAO COSTEIRA ... ■ .
Informates sobre o curso e sobie o Pro

grama TSC-BR poderao ser obtidas no se- 
guinte endere^o:

IModulo VII

Programa Train-SeaCoast Brasil 
Fundaqao Univ. do Rio Grande 

Av. Italia, Km 8 - Caixa Postal 474 
96201-900 -Rio Grande - RS

I I1I LAGOA COSTEIRA I ESTUARIO DE UM RIO
Modulo VIII

ELABORA^AO DE PLANOS DE GERENOAMENTO APLICANDO Tfel: +55 532 30-1116 ou 
+55 532 30-1900 Ramal 225 

Fax+55 532 30-1116 
E-mail: tscbr@superfLirg.br 

Homepage: http://wwwiurg.br

■ 'i ■ iwy ■ ' . ■'

L

Modulus Sub-Mddulos Slmula^ao/Estudo de Caso

mailto:tscbr@superfLirg.br
http://wwwiurg.br
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TREINAMENTO PRE-ANTARTICO-TPA, 

A PREPARAQAO EXIGIDA
O la FASB - INSTRUQAO RASICA

Realizada no Centro de Adestramento da Ilha 
da Marambaia - CADIM, tem a dura^ao de nove 
dias, quando sao transmitidas nogoes de orien- 
tagao terrestre diurna, nataqao utilitaria, utili- 
za^ao de vestimentas especiais, emprego de he- 
licoptero na Antartica, meios disponiveis para 
comunicaqoes, pratica em embarcai;6es miudas, 
primeiros socorros, ocorrencias medicas na An
tartica, tecnicas em deslocamento na Antartica, 
vida na EACF e a bordo do Navio de Apoio, estru- 
tura do PROANTAR e suas interligagoes intemas 
e extemas, normas de conduta na Antartica e de 
preservaqao do meio ambiente, bem como as- 
pectos gerais sobre a organizaqao e funciona- 
mento do Sistema do Tratado da Antartica e de 
sens componentes.

Alem das instmqoes que servirao de suporte 
para as atividades que serao desenvolvidas na 
Antartica, nessa fase sao conduzidas “Dinami- 
cas de Grupos” e abordados “Aspectos 
Psicossociologicos no Trabalho”, que visam in- 
tegrar os participantes, identificar atitudes ne- 
gativas e prejudiciais ao rendimento do traba
lho e chamar a atenqao para possiveis compor- 
tamentos incompativeis com a conduc;ao das 
atividades de um gmpo fechado, em local remo-

Programa Antartico Brasileiro - 
PROANTAR, consciente da necessida- 
de em preparar pessoas para desen- 

volver suas atividades na Antartica, anualmen- 
te realiza um programa de preparaqao de qua
dras conhecido como Treinamento Pre-Antartico

gem e desmontagem de barracas. De uma forma 
geral, nessa fase sao abordados aspectos teori- 
cos e praticos sobre deslocamento seguro em 
terrenos encobertos, tecnicas de subida/descida 
e de resgate.

Durante a 2a fase do TPA, o acompanhamen- 
to pessoal consiste na observa<;ao do individuo 
e sua reagao as condigdes adversas, com enfase 
a lideranga, resistencia a frustragao, iniciativa, 
controle emocional e cooperagao.

(TPA).
Esse treinamento e destinado a todos que 

ainda nao tem experiencia na Antartica e irao 
desenvolver atividades naquela regiao, e aos 
militares voluntarios para compor o Grupo-Base 
da Estagao Antartica Comandante Ferraz - EACF.

0 TPA, alem de promover a integragao entre 
os voluntarios para compor o Grupo-Base' da 
EACF e os civis que irao desenvolver trabalhos 
na Antartica, tem por objetivo a familiarizagao 
dos participantes com a utilizagao dos diversos 
meios de transporte e equipamentos especiais 
disponiveis na Antartica, bem como com as nor
mas de procedimentos basicos para a preserva- 
gao ambiental, sobrevivencia, primeiros socor
ros e cuidados medicos, seguranga individual e 
das instalagoes.

Considerado pre-requisito para participagao 
nas atividades programadas em uma Operagao 
Antartica, o TPA e conduzido em tres fases dis- 
tintas:

3a FASB - CURSO DB COMBATS AINCBNDIO
Realizada na Escola de Combate a Incendio 

do Centro de Adestramento “Almirante Marques 
Leao”, tem a duragao de uma semana, destinan- 
do-se aos candidates ao Grupo-Base e a todos 
aqueles que irao permanecer por mais de 130 
dias ininterruptos na EACF, visando capacita-los 
em tecnicas de combate a incendio. No decorrer 
dessa fase, valores pessoais como a coragem 
fisica e a iniciativa distinguem o individuo.

Para a realizagao do Treinamento Pre-Antar- 
tico, a Subsecretaria para o Programa Antartico 
Brasileiro tem contado com a valiosa colabora- 
gao de algumas unidades da Marinha (Centro de 
Adestramento da Ilha da Marambaia, Batalhao 
de Operagoes Especiais de Fuzileiros Navais, Ser- 
vigo de Selegao do Pessoal da Marinha, Centro 
de Adestramento Almirante Marques de Leao, 1° 
Esquadrao de Helicopteros de Emprego Geral - 
HU -1, Base Almirante Castro e Silva, Diretoria 
de Saiide da Marinha, Navio de Apoio Oceano- 
grafico Ary Rongel e Servigo de Assistencia Soci
al da Marinha) e de entidades civis, como a Ad- 
ministragao do Parque Nacional de Itatiaia e o 
Clube Alpino Paulista. Nos ultimos quatro anos, 
essas parcerias possibilitaram a habilitagao de 
uma consideravel massa critica e conferiram ao 
Treinamento Pre-Antartico a qualidade que o Pro
grama Antartico Brasileiro requer.

to.
A primeira fase do Treinamento destaca-se 

como a mais importante, por concentrar um 
maior numero de participantes e grande diversi- 
ficagao nas atividades, possibilitando a trans- 
missao de conhecimentos variados e facilitando 
a condugao do grupo como uma unidade social.

As “Dinamicas de Grupo”, conduzidas nessa 
fase, exploram aspectos relatives ao desenvol- 
vimento da cooperagao, da lideranga, do traba
lho em equipe e de regras de convivencia grupal. 
Com base nesses aspectos, os candidates seleci- 
onados para exercerem atividades na Antartica 
sao avaliados “in loco”, possibilitando 
realimentar o processo seletivo e assessorar na 
escolha do Grupo-Base da EACF.

,
2a FASE - PRATICA DE MONTANHISMO E 
ADAPTAgAo AS CONDigOES ADVERSAS
Conduzida no Parque Nacional de Itatiaia - 

,PNI, durante quatro dias, quando sao pratica- 
das tecnicas de deslocamento e escaladas utili- 
zando equipamentos de seguranga e a monta-

:

Aula pratica de escalada

" ■ .

TREINAMENTO PRE-ANTARTICO ■ 1994 A 1997 ! I
CANDIDATOS

AO GRUPO-BASE
PESQUISADORES 

E ALPINISTAS
OUTROS

MILITARES
TOTAL

,11

111*!11994 30 38 14 82

#1111995 27 35 14 76
1996 24 51 -Tir,.'17 92
1997 23 33 12 68 : •
TOTAL 104 157 57 318 Natacao utilitaria
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Programa Recifes Artificials Marinhos (RAM):
Uma Proposta de Conservagao da Biodiversidade e 

Desenvolvimento da Pesca na Costa do Estado do Parana

IX Reuniao do Conselho de 
Gerentes de Programas 

Antarticos (COMNAP) e do 
Grupo Permanente de 
Logistica e Operapoes 

(SCALOP)
Eduardo T. Silva (1)(2); Ariel S. Silva (1); Frederica P. Brandini (1) & Fabiano P. Brusamolin (2) 

(l) Centro de Estudos do Mar da Universidade Federal do Parana. Av. Beira Mar, s/n. 
Pontal do Sul, Pontal do Parana, PR, Brasil.

(2) Instituto ECOPLAN. Fazenda Vale Verde - Gal. Cameiro, PR, Brasil. A reuniao foi realizada no periodo de 25 
a 29 de agosto, em Cape Town, Africa do Sul. 
A delegagao brasileira foi chefiada pelo Con- 
tra-Almirante ANTONIO CARLOS DA CAMARA 
BRANDAo e contou com a participa^ao dos 
Coordenadores do GO, GA e GAAm do 
PROANTAR, e representantes do MCT e MAer.

Entre os assuntos tratados destacaram- 
se os seguintes:

- criagao do grupo “Ship Operation”, que 
estudara a elaboraqao de requisites minimos 
para os navios que se destinam a Antartica, 
ou seja, exigencias que os navios devem cum- 
prir para se dirigirem a Antartica, com a par- 
ticipaqao de representante do PROANTAR;

- aprovagao do “COMNAP HANDBOOK”, 
que trata da organizagao e regras de proce- 
dimento para o COMNAP;

- detalhamento da transferencia da se- 
cretaria do COMNAP para a Australia;

- criagao de um “working-group” para 
tratar da elaboragao dos pianos de contin- 
gencia regional;

- apresentagao de projetos cientificos aos 
administradores, durante a proxima SCAR/ 
COMNAP, a se realizar em Concepcion, Chile, 
em julho de 1998, visando aumentar a coo- 
peragao cientifica; e

- decisao do COMNAP de continuar tra- 
balhando para o aprimoramento do 
“Monitoring Handbook”, apresentado pelo 
SCAR/COMNAP, na XXI Reuniao das Partes 
Consultivas do Tratado da Antartica (ATCM). 
Essa tarefa foi atribuida ao “Environmental 
Coordinating Group”.

o Programa RAM, de execugao do Centro 
de Estudos do Mar (UFPR), do Instituto 
ECOPLAN, da Cimento Portland Rio Bran

co, da Capitania dos Portos do Parana, das ope- 
radoras de mergulho de Curitiba, das Colonias 
de Pesca do litoral paranaense e do Laboratorio 
Central de Pesquisas - LAC (Companhia Parana
ense de Energia Eletrica - COPEL/UFPR) objetiva, 
atraves da instalagao de estruturas de concrete 
quadrilateras e semi-esfericas (Fig. 1) na Plata- 
forma Continental do Estado do Parana, atrair, 
fixar e fornecer abrigo para peixes e organismos 
marinhos, criando ecossistemas artificiais seme- 
Ihantes aos fundos rochosos (lages e parceis 
submerses). Essas estruturas irao beneficiar as 
atividades de mergulho, pesca amadora e pro- 
fissional e o controle da pratica de pesca de ar- 
rasto, que traz serios prejuizos a fauna marinha 
e a conservagao da biodiversidade na platafor- 
ma continental paranaense. Para tanto, estao 
sendo realizados estudos na plataforma 
paranaense, visando identificar as caracteristi- 
cas ambientais para permitir a escolha dos me- 
Ihores locals onde deverao ser colocadas as es
truturas pre-fabricadas de concrete.

No Brasil, foram implantados diversos pro
gramas de criagao de sistemas de recifes artifici
ais. Esses programas apresentavam pequenas 
dimensoes, exercendo apenas influencia local, e 
tinham como objetivo a atragao biologica e a 
criagao de obstaculos a pesca predatoria com 
redes de arrasto de fundo. O Programa RAM 
difere dos programas nacionais ate entao im
plantados, tanto na forma e tamanho dos as- 
sentamentos, quanto nos beneficios complemen- 
tares que se pretende alcangar, contemplando 
uma grande regiao geografica.

A existencia de substrates e locals apro- 
priados a fixagao, desenvolvimento e prote- 
gao dos organismos marinhos, associados ao 
potencial produtivo das aguas (abundancia 
de nutrientes e luz), sao os responsaveis pela

dimensao da produtividade pesqueira. Com 
poucas excegoes, a Plataforma Continental 
do Parana e formada por fundos de areia que 
dificultam a fixagao e o abrigo dos seres que 
vivem no fundo do mar.

0 dominio de aguas quentes na superficie da 
costa brasileira resulta em uma baixa produgao 
biologica e uma quantidade limitada de esto- 
ques pesqueiros, o que torna a pesca de plata
forma pouco expressiva para a economia brasi
leira, apesar da ocorrencia de aguas frias e ricas 
em nutrientes proximo ao fundo marinho (Agua 
Central do Atlantico Sul - ACAS).

A estrategia de implantagao de recifes artifi
ciais visa aproveitar as condigoes favoraveis a 
produgao biologica no fundo da plataforma con
tinental paranaense sob influencia da ACAS, cons- 
tituindo um local adequado a fixagao de algas e 
fomecendo alimentos e protegao para animais, 
tais como moluscos, crustaceos e peixes.

0 Programa RAM preve uma serie de pesqui
sas de campo para a selegao da melhor estrategia 
de implantagao dos sistemas de recifes artificiais, 
atraves de uma caracterizagao hidrografica da 
plataforma rasa do Estado do Parana. Esta pre- 
visto o acompanhamento mensal, por 2 a 3 anos, 
da evolugao das comunidades planctonicas, 
benticas e icticas sob a influencia de sistemas de 
recifes artificiais, bem como o monitoramento da 
temperatura, salinidade, oxigenio dissolvido, nu
trientes e plancton da coluna d’agua.

A area de estudo compreende um transecto 
oceanografico perpendicular a linha de costa, li- 
gando as Ilhas Currais e a Lage de Praia de Leste, 
incluindo as isobatas de 8 a 39 metros, passando 
sobre 4 sistemas recifais pilotos (Fig. 2). Sob o 
transecto de aproximadamente 30 milhas nauti- 
cas serao desenvolvidas pesquisas envolvendo 
mergulho cientifico, com filmagens submarinas 
para posterior analise em laboratorio, e os estu
dos para a caracterizagao das condigoes oceano- 
graficas da plataforma continental parananese.

EXPOSIQAO SOBRE AS 

ATIVIDADES BRASILEIRAS 

NA ANTARTICA
Durante a “5a Reuniao Especial da So- 

ciedade Brasileira para o Progresso da Ci- 
encia”, realizada no Campus da Funda- 
gao Universidade Regional de Blumenau 
- FURB, no periodo de 24 a 27/09/97, foi 
apresentada a exposigao “O BRASIL NA 
ANTARTICA”. A mostra, conduzida pelo 
Prof3 LUIZ ALEXANDRE SCHUCH, da Uni
versidade Federal de Santa Maria /RS, 
constou de projegao de video e exibigao 
de paineis fotograficos, vestimentas es- 
peciais, selos e livros, tendo sido vista por 
aproximadamente 2.000 pessoas, o que 
demonstra o interesse pelo assunto.

— Legorem——•
- Iraiisucto (Kon'iogn-A.o
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Figura 2 - Area de estudo do Programa RAMFigura 1 - Estrutura semi-esferica
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Brasil coordena pesquisa 

conjunta na Antartica
Expedigao Germano-brasileira estuda impacto do 

aquecimento global no goto antartico
» XVI Operagao Antartica Brasi- 

ZJb leira contara este ano com uma 
X Xexpedi^ao germano-brasileira a 
calota de gelo da Ilha Rei George, para 
estudar o impacto do aquecimento da 
atmosfera no gelo antartico.

A primeira fase dessa opera^ao in- 
clui o monitoramento do reoro do gelo 
do norte da Antartica e as implicates 
para as variates do nivel dos mares. As 
atividades, em colaboragao com a Uni- 
versidade de Freiburg (Alemanha) envol- 
vem 14 pessoas. 0 grupo permanecera 
durante 45 dias acampado no gelo, a 
cerca de 30 Km da estate antartica bra- 
sileira, locomovendo-se por motos-de- 
neve e trenos.

Numa segunda fase, dois cientis- 
tas desse grupo continuarao os traba-

Ihos, por mais 60 dias, na Ilha James 
Ross (250 Km ao sul do primeiro acam- 
pamento), em colaborato com equi- 
pe do Institute Antartico Argentine. 
Serao perfurados 400 metros de gelo, 
com o objetivo de detectar variates 
ambientais nos ultimos 5.000 anos, 
incluindo registros de eventos clima- 
ticos associados ao fenomeno El Nino.

O Laboratorio de Pesquisas Antar- 
ticas e Glaciologicas da UFRGS, centra 
brasileiro de estudos de neve e gelo, 
coordenara esta expedite, entre os 
meses de novembro/97 a janeiro/98. 
Essas pesquisas fazem parte do Pro- 
grama Antartico Brasileiro, adminis- 
trado pela Secretaria da Comissao 
Interministerial para os Recursos do 
Mar (SECIRM), e com apoio financeiro

do Conselho Nacional de Desenvolvi- 
mento Cientifico e Tecnologico (CNPq), 
do Ministerio da Ciencia e Tecnologia.

COORDENAQAO GERAL 
DA EXPEDIQAO

Jefferson Cardia Simoes 
Laboratorio de Pesquisas Antarti- 

cas e Glaciologicas , UFRGS
informa(/6es

Laboratorio de Pesquisas Antarticas e 
Glacilogicas - LAPAG 
Institute de Geociencias, Universida- 
de Federal do Rio Grande do Sul 
Av. Bento Gonsalves, 9500 - Bairro 
Agronomia - Caixa Postal 15001 
91501-970 - Porto Alegre - RS 
Telefone: (051)316-6341 
Fax: (051)319-1762 
e-mail: jcs5@ifl .if.ufrgs.br

Participate) da FAB no Programa Antartico Brasileiro
urante uma Operate An
tartica, a For^a Aerea Bra- 
sileira - FAB contribui com 

o Programa Antartico Brasileiro 
- PROANTAR transportando, para 
a Base Aerea chilena Presidente 
Eduardo Frei, pessoal, equipa- 
mentos e material nos avioes 
C-130 HERCULES, do 1° Esqua- 
drao do 1° Grupo de Transportes 
(Base Aerea do Galeao), em sete 
Voos de Apoio, substanciais para 
continuidade das atividades bra- 
sileiras na Antartica.

As aeronaves da FAB tam- 
bem podem realizar o supri- 
mento de carga, no inverno, 
por meio de lanqamentos ae- 
reos na Estaqao Antartica Co-

D

H
Langamento de carga na EACF

mandante Ferraz (EACF).
No 6° Voo de Apoio a Opera- quatro (24) fardos, contendo 

qao Antartica XV, realizado no 
periodo de 21 a 28 de julho, fo- 
ram lanqados, com sucesso ,

seis para-quedas com vinte e

generos e material de manu- 
tenqao, num total de 1.400 kg 
de carga.
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N os termos da Conven^ao das Maudes Unidas sobre o Direito
do Mar (Conven^ao), em vigor desde novembro de 1994, todo Estado costeiro 
tem o direito de estabelecer os limites exteriores da sua plataforma continen

tal, alem das 200 milhas maritimas. Para tanto, contudo, e precise 
definir esses limites de conformidade com o disposto no Artigo 76 da Convenpo. 
Oportunamente, on seja, num prazo maximo de 10 anos apos a entrada em vigor da 
Conven^ao, o Estado costeiro deve submeter o tra^ado de tais limites a Comissao 
de Limites da Plataforma Continental.

0 Brasil, na condi^ao de Estado com decisiva influencia nas negotiates 
que culminaram na elaborate do texto final da Convenqao, decidiu, em 1986, dar 
inicio as agoes tendentes a ensejar o estabelecimento dos limites exteriores da sua 
plataforma continental juridica fistot, aquela cujos limites exteriores podem ultra- 
passar o limite das 200 milhas). Assim e que, ja em 1987, a Comissao 
Interministerial para os Recursos do Mar (CIRM) -a quern compete 
assessorar o Presidente da Republica na consecuqao da Politica Nacional para 
os Recursos do Mar - criou uma estrutura adequada visando ao Levanta- 
mento da Plataforma Continental Brasileira, atividade que passou 
a ser conhecida sob a sigla LEPLAC. Tal estrutura, na sua forma organizacional, 
compreende uma Subcomissao para o LEPLAC, coordenada pelo Ministerio 
das Relates Exteriores, e urn Comite Executive para o LEPLAC, coorde- 
nado pela Diretoria de Hidrografia e Navegacao Do Comite Executive, 
alem do seu coordenador, fazem parte representantes daSECIRM, da PETROBRAS, 
da Comunidade Cientifica e do Programa de Geologia e 
Geofisica Marinha (PGGM).

De junho de 1987 ate novembro de 1996-um periodo aproximado de 10 anos - 
os navios da Diretoria de Hidrografia e Navegacao (DHN)-NOc 
Almirante Camara, Ex-NOc Almirante Alvaro Alberto, NOc Antares e NHi Sirius - 
executararn cerca de 135.000km de perfis ao longo de toda a margem continental 
brasileira, ai cornpreendida a area maritima entre os limites Internacionais com a 
Guiana Francesa e com o Uruguai. Nesses perfis, visando ao cumprimento do disposto 
na Convento, foram coletados dados batimetricos, sismicos, 
gravimetricos e magnetometricos. Nessa tarefa de coleta de dados, as 
tripulates dos navios da DHN contaram com a prestimosa e competente colaborato 
de gedlogos e de geoffsicos da PETROBRAS. Esse formidavel acervo de dados, alem 
de essencial ao estabelecimento dos limites exteriores da plataforma continental 
juridica brasileira, por certo tambem contribuira para o melbor e maior conhecimen- 
to da topografia submarina do Atlantico Sul, na area considerada, com a conseqiiente 
definite de feites geologicas de interesse. Alem disso, esses dados, na devida medi- 
da, tambem serao de grande valia na identificato de possfveis sitios geologicos com 
eventual interesse para o petroleo, e na produgao de informates e de documentos 
cartograficos de interesse para as Operates Navais. Os dados sismicos, 
gravimetricos e magnetometricos ja foram integralmente processados pela 
PETROBRAS, e a DHN encontra-se em fase final de processamento dos dados 
batimetricos. Apos concluido o processamento de todos os dados, sera iniciada a 
interpretato dos mesmos, com a imprescindivel participate dos especialistas da 
nossa comunidade cientifica, visando a definite de todos os elementos que contribui- 
rao para o estabelecimento dos limites exteriores da nossa plataforma continental. 
Uma vez definidos tais limites, a DHN promovera sua representaqao em documentos 
cartograficos, os quais serao oportunamente submetidos a apreciaqae da Comis
sao de Limites da Plataforma Continental. Segundo disposigoes da 
Convento, os Estados costeiros dispoem de um prazo de 10 anos - contados a 
partir da data de entrada em vigor da Convengao para esses Estados - para submeter 
a referida Comissao suas respectivas reivindicagoes quanto aos limites exteriores das 
suas plataformas continentais. Ou seja, para os Estados que ja ratificaram a Conven
gao - caso do Brasil - o prazo se encerra em novembro do ano 2004. De toda 
forma, segundo a programagao constante do Cronograma do LEPLAC, o 
Brasil devera estar em condigoes de submeter sua reivindicagao ao final do ano 2001.

De acordo com a Convengao, a Comissao de Limites da Plataforma 
Continental (Comissao) sera composta de 21 membros, peritos em geologia, 
geofisica ou hidrografia, eleitos pelos Estados Partes na Convengao entre os seus 
nacionais, tendo na devida conta a necessidade de assegurar uma representagao 
geografica equitativa, os quais prestarao servigos a titulo pessoal. As fungoes da 
Comissao serao as seguintes:

a) examinar os dados e outros elementos de informagao apresentados pelos 
Estados costeiros sobre os limites exteriores da plataforma continental, nas zonas em 
que tais limites se estenderem alem de 200 milhas maritimas e formular recomendagoes,

de conformidade com o Artigo 76 e a Declaragao de Entendimento, adotada em 29 de agosto 
de 1980, pela Terceira Conferencia das Nagdes Unidas sobre o Direito do Mar; e

b) prestar assessoria cientifica e tecnica, se o Estado costeiro interessado a solicitar, 
durante a preparagao dos dados referidos na alinea a).

A primeira eleicao da Comissao foi realizada na sede das Nagoes Unidas, 
em New York, no dia 13 de margo de 1997, durante a realizagao da 6a Sessao dos Estados 
Partes na Convengao. 0 candidate brasileira foi eleito no primeiro round fa 
eleigao, na medida em que obteve 81 votes de um total de 107 votos validos. Os 21 
membros eleitos ficaram assim distribuidos, por Grupos Regionais:

Grupo Latino-Americano e do Caribe(GRULAC) Tagore Brasil
Argentina

Mexico
Jamaica

Astiz

Carrera
Francis

Asia IndiaSrinivasan
Hamuro
Jaafar

Japao
Malasia

Lu China
Park Rep. da Coreia 

NigeriaAfrica Awosica
Beltagy Egito
Betah Camaroes 

is. Mauricio 
Zambia

Yuk
M’Daia

Europa Ocidental e outros Estados (WEOC) Brekke
Crocker

Noruega
Irlanda
Alemanha
NovaZelandia
Franga

Hinz
Lamont
Rio

Europa Oriental Kasmin
Juracic

Fed. Russa 
Croacia

A analise dos candidates eleitos nos permite conduir que, em principio, estariam 
faltando peritos de paises com expressive Poder Maritime, com atuante participagao 
nas negociagbes sobre o Direito do Mar e com amplas e plenas possibilidades de 
estabelecer os limites exteriores das suas respectivas plataformas continentais, alem 
das 200 milhas. Entre esse paises, podemos destacar: Estados Unidos da America, 
Reino Unido e Canada. Contudo, esses paises ainda nao ratificaram a Convengao, e, 
portanto, nao poderiam ter apresentado candidates a eleigao da Comissao. Na verda- 
de, os representantes dos Estados Unidos, no que foram apoiados pelos representantes 
do Reino Unido, tentaram de todas as maneiras conseguir um adiamento da eleigao, 
sob o argumento, entre outros, de que pretendiam apresentar candidates Mas, a 
despeito da enfase e do empenho com que o possivel adiamento foi proposto, os Estados 
Partes decidiram realizar a eleigao, nos termos em que a mesma havia sido anteriormente 
programada.

Por fim, vale acrescentar que a eleigao do candidate brasileira para a Comissao de 
Limites se reveste de grande importancia. Primeiro, porque a Marinha do Brasil, 
por Intermedio da DHN, uma vez mais demonstrou sua plena capacidade de realizar 
trabalhos de oceanografia com emprego de sofisticada tecnologia, haja vista, 
entre outros inumeros servigos de capital importancia para o Pais, a propriedade com que 
vem conduzindo o LEPLAC; segundo, porque evidencia, de modo irretorquivel, a compe- 
tencia da nossa diplomacia, que soube articular adequadamente a candidatura brasi
leira; terceira, porque destaca a proficua harmonia com que trabalham os profis- 
sionais da Marinha, da PETROBRAS e da Comunidade Cientifica, nas multifaceticas e 
complexas atividades do LEPLAC; e, por fim, porque o perito brasileira, na analise que fara 
das reivindicagoes de outros Estados, no ambito da Comissao de Limites, por certo tera a 
oportunidade de colher inumeras e importantes informagoes que, sem duvida, subsidiary 
a forma e o conteudo da reivindicagao que o proprio Brasil fara quanto ao estabelecimento 
dos limites exteriores da sua plataforma continental juridica.

Alexandre Tagore Medeiros de Albuquerque 
Coordenador do Comite Executive para o LEPLAC e 

Membra da Comissao de Limites da Plataforma Continental.
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PROGRAMA ARQUIPELAGO
ConstruQao do Pier 

de Atraca$ao para 

Embarcagoes 

Miudas
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VIII Reuniao de 

Administradores de 

Programas Antarticos 

Latino-Americanos 

(RAPAL)

Treinamento e 

Exame de Saude dos 

Pesquisadores
No periodo de 30 de junho a 04 de julho 

realizou-se, na cidade de Montevideo, Uruguai, 
a VIII RAPAL. A delegagao brasileira foi chefia- 
da pelo Contra-Almirante ANTONIO CARLOS DA 
CAMARA BRANDAo e contou com a participa- 
?ao dos Coordenadores do GO e GA, do 
PROANTAR, e representante do MCI. Antece- 
dendo a reuniao, foi realizado um Seminario 
sobre Temas Antarticos, com grande enfoque 
para os temas relacionados com o Protocolo de 
Madri, e que tratou, tambem, de coopera^ao 
regional nas areas cientifica e logistica, alem da 
cria^ao de um banco de dados antarticos.

Durante a RAPAL foram aprovadas, entre 
outras, as seguintes recomendaqoes:

- incentivar a cria^ao, por todos os mem- 
bros da RAPAL, de Centres Nacionais de Dados 
Antarticos, e a participai;ao no Sistema de Da
dos Antarticos estabelecido pelo SCAR/COMNAP;

- incremento da cooperagao regional cienti
fica, logistica e ambiental;

- intensificagao do intercambio de informa- 
<;6es referentes a Avalia^ao do Impacto 
Ambiental (EIA) e procedimentos adotados;

- estabeledmento de programa coordenado 
de monitoramento ambiental, das areas onde 
se situam Esta^oes/Bases antarticas dos parses 
da RAPAL;

- implementagao de um banco de sangue 
entre os parses da RAPAL e promover o inter
cambio de informa^oes sobre exames 
psrcofisicos e recursos humanos de assistencia 
nas Estai;6es/Bases; e

- Criaijao de um grupo de Trabalho Perma- 
nente sobre Medicina Antartica e Biologia Hu
mana.

Adestramento de Combats a Incendio

No periodo de 27 a 31 de 
outubro foi realizado o primeiro 
treinamento pre-arquipelago, para 25 
pesquisadores, na Base Naval de Natal. 
Durante o treinamento, os pesqui
sadores receberam adestramento de 
combate a incendio, sobrevivencia no 
mar, utilizaejao e manuten^ao de bote 
inflavel e motor de popa, primeiros 
socorros e comunica^oes, alem de 
assistirem palestras sobre o meio 
ambiente local, conserva<;ao e 
manuten^ao da esta^ao cientifica, 
energia solar e a<;6es recomendadas no 
caso de ocorrencia de sismos no 
arquipelago. Durante esse periodo, 
foram reaiizados exames de saude nos 
pesquisadores no Hospital Naval de 
Natal.

Pier de atracagao na llha Belmonte

No periodo de 03 a 14 de dezembro 
foi realizado uma comissdo, pelo 
Navio Balizador Comandante 
Manhdes, ao Arquipelago de Sdo Pedro 
e Sdo Paulo, para permitir a 
constru^do do pier de atraca^do para 
embarca^des miudas na llha 
Belmonte, projetado pela Diretoria de 
Obras Civis da Marinha.

COMISSAO INTERMINISTERIAL PARA OS RECURSOS DO MAR 
Secretaria da CIRM - Ministerio da Marinha 
EMI - Bloco - N - 32 andar - Anexo B 
Brasilia - DF - 70055-900


