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♦ realizado Workshop sobre areas pro- ATCM na cond 11910 do tratamento que deve 
ser dado a proposta de urn “Polar Code”, 
atualmente sendo analisado naquela organi- 
za^ao;

tegidas;
12 ♦ ativaqao do Comite de Protegao 

Ambiental (CEP), como resultado da entrada 
em vigor do Protocolo de Madri;

♦ a Bulgaria ascendeu a condigao de 
Parte Consultiva;

♦ o grupo de “experts" , que trabalhava 
na elaboragao do anexo ao Protocolo de Madri 
sobre as Responsabilidades da Partes, encer- 
rou a sua contribuigao sem obter consenso, 
devendo o assunto ser tratado pelo Grupo I da 
ATCM;

GERENC1AMENTO
COSTEIRO

♦ a ATMC reconheceu a contribuigao 
que o Scientific Committee on Antartic 
Research (SCAR) e o Council on Managers of 
National Antarctic Programs (COMNAP) vem 
prestando a comunidade Antartica e que e in- 
dispensavel para as atividades do CEP;

foram aprovados pianos de 
gerenciamento para tres sitios historicos, a 
saber: Cape Royds, Hut Point e Cape Adare; e

♦ a Delegagao Brasileira apresentou 
urn “Information Paper” (IP) sobre a Antarctic 
Specially Management Area (ASMA) da Bafa 
do Almirantado, fruto de urn Workshop coor- 
denado pelo Prof. ROCHA-CAMPOS.

Workshop para elaboragao do Plano de Agao Federal para a 
ZonaCosteira........................

Organizagao de Eventos Cientificos

OfertadeCursoselaborados pelo Train Sea Coast Brasil... 13

ColaboragaoentreoTSC-BreaUnidadeTSCdollruguai... 13
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13 ♦

♦ a Australia apresentou a candidatura 
de Hobart para sediar a Secretaria da ATCM;

♦ permanece o impasse para uma deci- 
sao sobre o local da sede da Secretaria, pela 
nao retirada da candidatura de Buenos Aires e 
pela oposigao manifestada pelo Reino Unido, 
embora todas as Partes tenham concordado 
que e necessario haver uma Secretaria, princi- 
palmente apos a ativagao do CEP;

♦ varias delegagoes, entre as quais a 
brasileira, reafirmaram o seu apoio a candida
tura de Buenos Aires;

♦ houve a participagao de um represen- 
tante da International Maritime Organization 
(1MO) na reuniao do Grupo II, para orientar a

COIVIUNIDADE
CiENTIFICA

Caranguejo - de - Profundidade (Chaceon-sp.)

Avaliacao do potencial de produgao pesqi 
mica Exdusiva, atraves do Programa REVIZEE/NE

Quarenta anosdopnmeiro brasileiro na Antartica, (1958- 
1998), 0 medicoejornalista Durval Rosa Borges.......... IS

Projeto Pesca Maritima - integrando a Universidade com 0 
pequeno produtor

fianam ^pnwacte., (erntme aaubia^, ussnrikngaes 
■efut' tmenttaan its IRurtto. at:

14

ueira na Zona Econo-
14 ♦ procederem revisoes nos pianos de 

gerenciamento de areas protegidas, em virtude 
da entrada em vigor do Protocolo de Madri, e 
de acordo com o “Guide” aprovado na ATCM; e

♦ estabelecerem os seus “National 
Antarctic Data Centre”.16
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Encerramento da 

Openacdo AntdiUca XVI
Com a atracagao no porto do Rio deJaneiro, no dia 4 de abril, do Navio deApoio Oceanogrdfico Ary Rongel 

(NApOc), encerrou-se afase de verdo da Opeixgdo Antdrtica XVI.

s principals atividades nesse 
penodo foram: 

a) tarefas realizadas pelo
NApOc:

• desmontagem do refugio Wiltgen 
e retirada do lixo decorrente, decisao 
tomada pela SECIRM, para evitar o pos- 
sivel impacto ambiental nas proximida- 
des das colonias de aves;

• apoio a realizaq:ao de pesquisa 
glaciologica na calota da geleira Lange, 
na Peninsula Fildes;

• apoio ao estudo da satide dos ele- 
fantes marinhos, realizado na ilha Ele- 
fante;

• apoio ao acompanhamento das co- 
munidades vegetais nas areas de dege- 
lo da ilha Deception; e

• apoio a identificagao de baleias 
Jubarte e Minke, em toda a area onde o 
navio operou, permitindo que os pes- 
quisadores de cetaceos possam definir, 
no futuro, areas de maior interesse de 
estudo junto a Peninsula Antartica.

b) services realizados por funcionari- 
os do Arsenal de Marinha do Rio de Ja
neiro na Esta<;ao Antartica Comandante 
Ferraz (FACE):

• automa^ao do sistema de partida

m tjl ‘P ' T! *'3^

Cerimdnia de passagem da chefia da EACF

do diesel gerador de emergencia;
• amplia<;ao das instances da copa e 

cozinha;
• constru^ao da nova sala de video, 

ampliando a capacidade de 9 para 27 
pessoas;

• constru^ao e instala<;ao do novo 
modulo aquario, onde serao realizadas 
pesquisas na area de biologia que ne- 
cessitam de temperatura de zero graus 
centigrados;

• substitui<;ao do mobiliario dos la
boratories de biologia;

• reforma no modulo da lavanderia, 
com substituii;ao do piso e da formica 
das paredes;

• verificaq:ao do sistema de refrigera- 
q:ao das frigonficas 1 e 2;

• substitui^ao das redes de prote^ao 
do heliponto;

• substitui^ao do esgoto da enfermaria;
• tratamento e pintura em varias are

as da EACF;
• instala^ao de novas plataformas de 

coleta de agua doce nos lagos norte e

sentante do Grupo de Avalia^ao 
Ambiental (GAAm), o representante de 
Ciencias da Vida do Grupo de 
Assessoramento (GA) e o Subsecreta- 
rio do PROANTAR que, dentro das suas 
areas, acompanharam os trabalhos de- 
senvolvidos, possibilitando fornecer 
subsidies para a tomada de decisoes, 
tanto para a aprova^ao e continuidade 
dos projetos quanto para o apoio 
logistico necessario.

d) novo grupo base, composto por 
dez militares, permanecera na Antarti
ca ate mar^o de 1999, contribuindo para 
a execu^ao dos projetos cientificos a 
serem realizados.

Participaram dos trabalhos cientificos 
cerca de 63 cientistas de 18 projetos, 
sendo que 12 projetos pesquisaram so- 
bre Ciencias da Vida, 2 sobre Ciencias 
da Terra e 4 sobre Ciencias da Atmosfe- 
ra, Solar e Terrestre.

Publicagao semestral da 
Secretaria da Comissao 
Interministerial para os 

Recursos do Mar

Diagramagao e Editoracao
MWM - Editoragao Eletronica Ltda 
Tel: (061) 322-7797
Impressao
Equipe Grafica e Editora Ltda 
Tel: (061) 361-6192 sul;

• construgao de urn paiol para mate
rial, aproveitando a area livre embaixo 
do heliponto;

• construgao e instalagao de urn alo- 
jamento para 12 pessoas; e

• instalagao de ventilagao / exaustao 
na praga de maquinas.

c) visitaram a EACF e o navio o repre-

As opinioes constantes dos textos 
reproduzidos sao de exclusiva 
responsabilidade de seus autores. As 
sugestdes e materias para publicagao deverao 
serencaminhadas para a SECIRM.

Fax: (061) 312-1336 
Fone: (061) 312-1334 

E-mail: 53@secirm.mar.mil.br

mailto:53@secirm.mar.mil.br
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42 Concurso Fotogrdfico 

sobre Temas Antarticos
ealizado no primeiro quadrimestre 

Irir deste ano, o “4° Concurso Fotogra- 
fico Sobre Temas Antarticos” reunin- 

do 22 autores. As 86 fotografias apresenta- 
das em exposi^ao realizada na SECIRM, no 
penodo de 10/MAI a 10/JUN/98, mostraram 
trabalhos de elevada qualidade, dificultan- 
do sobremaneira a escolha das 10 melho- 
res, que, analisadas sob os aspectos de tema, 
enquadramento, profundidade e Colorado, 
tiveram a seguinte classifica^ao:

1° Lugar- PURPURINA
JOSE ROBERTO M. CUNHA DA SILVA (USP)
2° Lugar-TRAVESSIA
CARLOS ROBERTO MOURA MISCOW
(SECIRM)
3° Lugar-BALEIAAZUL 
MARCIA ROCHA DA SILVA (INPE)
4° Lugar - HARMONIA
JOSE ROBERTO M. CUNHA DA SILVA (USP)
5° Lugar - ENCONTRO RARO

EMILIA CORREIA (INPE)
6° Lugar - DESEMBARQUE
MIGUEL AUGUSTO BRUM MAGALDI
(SECIRM)
7° Lugar-REFLEXO
MARCO ANTONIO I. OLIVEIRA (CAP)
8° Lugar-ACENO 
HENRIQUE RAIZLER (HERA)
9° Lugar-FILEIRA 
FRANCISCO E. S. PETRONE (CAP)
10° Lugar-VIAJANTES 
SONIA REGINA GROTZNER (UFPR)

Este Concurso, realizado anu- 
almente, idem de promover os 
valores est^ticos da AntSrtica, 
visa & divulgavao do Programa 
Antiiitico Brasileiro - PROANTAR 
e registra a presence brasileira 
naqucle Continente.

1- co/ocado no 4s Concurso 
Fotografico sobre Temas Antarticos

Novo sistema de comunica^ao na EACFc om o proposito de 
otimizar as comunica- 
9bes com a Esta<;ao An- 

tartica Comandante Ferraz - 
EACF, a SECIRM contratou ser
vices de telefonia junto a Em- 
presa Telefonica do Chile.

0 novo sistema, alem de ope- 
rar a custo menor em relacao ao 
INMARSAT, permite conexao com 
a Internet em tempo real, 
disponibiliza dois canais de tele- 
visao e dota a Estacao com mais

4 canais telefonicos, sendo dois 
deles com possibilidade de uso 
de cartao.

Dessa forma, desde a ulti
ma semana de fevereiro/98, as 
comunicacoes com a Estate 
Ferraz podem ser feitas por in- 
termedio dos seguintes meios:

Telefone: 005623671822; 
Fax: 005623671833;e 

E-Mail:
ferraz@entelchile.netVista das antenas de comunicagdes da EACF.

Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) 

Cultural e Jornal Estado de Minas promovem mostra 

fotografico sobre a Antdrtica

O BDMG Cultural patrocinou, en- 
tre os dias 25 de junho e 10 de 
julho, uma mostra fotografica, 

na cidade de Belo Horizonte, enfocando a 
Antartica.

t'ca Comandante Ferraz e no refugio da qualidade das fotos, o BDMG Cultural
pretende levar as fotografias para serem 
expostas em diversas cidades do interior 
do Estado de Minas.

Vera Godoy e Gustavo Werneck fo- 
ram a Antartica integrando uma equi- 
pe de divulgacao do Jornal Estado 
de Minas, apoiada pelo Programa An- 
tartico Brasileiro, para a realiza- 
Cao de reportagens que permi- 
tam maior difusao das atividades 
brasileiras na Antartica.

Emilio Goeldi.
Todas as fotografias possuem urn pe- 

queno texto explicative do reporter 
Gustavo Werneck, para facilitar a compre- 
ensao do que esta sendo retratado.A mostra, composta de 45 paineis 

de diversos tamanhos, exalta os valo- As fotos , de autoria da fotografa 
res esteticos da Antartica, enfocando Vera Godoy, foram selecionadas entre 
a flora, a fauna, as paisagens, os 
icebergs e a atividade humana na re-

as diversas imagens obtidas durante a 
Operacao Antartica XVI.

Devido a repercussao junto ao publico 
das reportagens feitas sobre a Antartica e

giao, com destaque especial para 
aquelas realizadas na Esta^ao Antar-

mailto:ferraz@entelchile.net
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WORKSHOP sobre a Area Antaitica 

Especialmente Gerenciada (AAEG) 

da Baia do Almirantado
isando a revisao dos mecanis- 
mos de gerenciamento inclu- 
idos no Plano de 

Gerenciamento da AAEG do Baia do 
Almirantado, o PROANTAR, por meio 
de iniciativa e apoio da SECIRM, rea- 
lizou o primeiro encontro de cientis- 
tas diretamente envolvidos em pes- 
quisas relacionadas aos aspectos de 
preserva^ao e conserva^ao ambiental, 
em desenvolvimento na area.

0 workshop ocorreu nos dias 07 e 
08 de abril, no Instituto de 
Geociencias da Universidade de Sao 
Paulo, e contou com a participa^ao 
de representantes do Programa Antar- 
tico Peruano.

Os principals resultados da reuniao 
foram os seguintes:

♦ identifica^ao da necessidade 
de revisao do texto do Plano de 
Gerenciamento, tendo aten^ao espe
cial para a analise critica dos elemen- 
tos reguladores do codigo de condu- 
ta para a area, particularmente quan

to as restrigoes ao uso de vefculos e 
deslocamento de pedestres, ao esta- gens de urn programa de 
do das estruturas permanentes e a monitoramento realizado em coope- 
elabora^ao da lista de locals onde as ra<;ao com os demais Estados Partes 
atividades devam ser regulamenta- 
das;

♦ reconhecimento das vanta-

com atividades na area; e

♦ reconhecimento da necessi
dade de se enfatizar e ampliar a dis- 
semina^ao de conhecimento sobre 
os detalhes do Plano de 
Gerenciamento, do codigo de con- 
duta e das regulamentagoes, ape- 
sar de constarem do Subprograma 
de Educa^ao e Treinamento.

♦ revisao dos limites da area, 
em fun^ao de imagem satelite pro- 
cessada e apresentada pelo Labora- 
torio de Pesquisas Glaciologicas da 
Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul;

♦ reconhecimento da necessi
dade de se estabelecer um programa 
para monitoramento de indicadores 
ambientais relevantes e componentes 
do ecossistema para o adequado a 
gerenciamento da area;

♦ elaborate de uma lista de 
parametros para controle da area, to- 
mando por base a lista apresentada 
no Workshop realizado pelo SCAR/ 
COMNAP, sobre monitoramento 
ambiental;

Este, provavelmente, foi o pri
meiro de uma serie de encontros 

serem organizados pelo 
PROANTAR, visando a avalia^ao 
das medidas de implanta^ao do 
Plano de Gerenciamento da AAEG 
da Baia do Almirantado, sendo 
necessaria a discussao dos topi- 
cos levantados com as demais Par
tes que tern Programas Antarticos 
ativos na area.

AAEG da Baia do Almirantado
58,80, - mm- •• 58.40 5X70-- 58.60

mm

til-'ROS-CAPACf
1998- - Perimetro da AAEG da Baia do Almirantado „ 7 14 km
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Navio Oceanografico "Antares", da Marinha 

do Brasil, lanca boias fixas do "PIRATA"
(Pilot Research Array for The Tropical Atlantic)
a mais de 5 km de profundidade

O Navio Oceanografico “Antares” 
concluiu, em 10 de fevereiro ulti
mo, a Comissao PIRATA I, iniciada 

em 09 de Janeiro, perfazendo urn total de 
26 dias de mar (em 32 dias de comissao) e 
mais de 5000 milhas navegadas.

Enquadrado no escopo do Programa - Pi- 
loto Brasileiro para o Sistema Global de Ob- 
servaqao dos Oceanos (G00S/BRAS1L) e parte 
integrante do Programa Nacional de Boias, sob 
a egide da Comissao Interministerial para os 
Recursos do Mar (CIRM), o Programa “PIRA
TA”, sigla Internacional de Pesquisa Piloto com 
Rede de Boias Fixas no Atlantico Tropical, e 
uma iniciativa tripartite de instituiqoes cienti- 
ficas do Brasil, dos Estados Unidos e da Fran- 
qa, que conta com o apoio da Marinha. Com o 
proposito de planejar a instalaqao de rede de 
boias fixas no Atlantico Tropical, para estudos 
climatoldgicos, foi criado urn “Comite de Or- 
ganizaqao”, integrado por representantes do 
Institute Nacional de Pesquisas Espaciais, de

orgaos de pesquisas norte-americanos, en- 
tre os quais a Agencia Nacional de Aeronauti- 
ca e Espaqo (NASA) e a Administraijao Nacio
nal do Oceano e da Atmosfera, e de duas ins- 
tituiqoes francesas, o Centro Nacional de Pes
quisa Cientffica e o Institute Frances de Pes
quisa Cientifica para o Desenvolvimento e Co- 
operaqao.

A rede de coleta do Programa PIRATA 
sera constitufda de um sistema empregan- 
do doze boias “Atlas”, para coleta e trans- 
missao, via satelite, em tempo real, de da
dos metereologicos e oceanograficos, 
com vistas ao monitoramento e estudo da 
atmosfera e da troposfera oceanica. Cabe 
ao Brasil, por meio da Marinha, a respon- 
sabilidade pelo lanqamento e manutenqao 
de seis boias situadas a oeste do meridiano 
de 20° W. Na presente comissao, foram 
lan^adas tres boias fixas, em locais cujas 
profundidades variaram de 4100 a 5800 
metros.Noc “Antares”langando boias do “PIRATA ”

SECIRM PARTICIRA DE REUNIAO DA AUTORIDADE 

INTERNACIONAL DOS FUNDOS MARINHOS - ISBA
o ultimo mes de marqo, a SECIRM 
enviou representante para integrar 
a delegaqao brasileira que partici- 

pou da primeira reuniao da IV Sessao da momento, procedendo a elaboraqao de 
Autoridade Internacional dos Fundos Ma-

toda a humanidade, o uso racional de seus 
recursos.

Brasil nessas negocia^oes, a frente do cha- 
mado “Grupo dos 77”, formado pelos pai- 
ses em desenvolvimento, lideranqa que vem 
sendo induzida pelos Estados Partes desse 
Grupo. Cresce, portanto, a responsabilida- 
de da delegaqao brasileira nas reunioes anu- 
ais da ISBA.

Alem do representante da SECIRM , 
integraram ad'elegaqao brasileira repre
sentantes do Ministerio da Marinha e do 
Ministerio de Minas e Energia, sob a che- 
fia do Embaixador brasileiro na Jamaica, 
que exerce, cumulativamente, a funqao 
de Representante Permanente do Brasil 
junto a Autoridade Internacional dos 
Fundos Marinhos. Conforme citado em 
relatorio recentemente divulgado pelo 
Ministerio das Relaqoes Exteriores, a atu- 
aqao dos membros da delegaqao tern 
sido de fundamental importancia para 
o assessoramento ao Embaixador bra
sileiro, contribuindo, assim, para o po
sitive desempenho dessa representaqao, 
o qual vem sendo reconhecido pelas de- 
mais delegates.

Em face disso, a ISBA encontra-se, no
um

dos seus documentos mais importantes, 
rinhos (ISBA- International Seabed denominado,simplificadamente,de“Codi- 
Authority). go de Mineraqao”, com o qual se pretende

A Autoridade Internacional dos Fun- regular os deveres e direitos dos Estados
dos Marinhos, com sede em Kingston,
Jamaica, e o organismo criado no ambi- 
to da ONU para exercer, em sintese, as

Partes, no tocante as atividades de minera- 
qao na “Area”.

E sabido que essa vasta regiao e depo- 
fun^oes de entidade supranacional res- sitaria natural de grandes quantidades de 
ponsavel pelo patrimonio da humanida- nodulos polimetalicos, que possuem, sob a 
de, configurado pelos recursos mine- forma de pequenas “bolachas”, ricas con- 
rais, do solo e subsolo, existentes na de- centraqoesdediversos minerals nobres.tais 
nominada “Area”, conforme preconiza- como nfquel, cobre e cobalto, entre outros. 
do pela Convenqao das Naqoes Unidas 
sobre o Direito do Mar (CNUDM). A cursos deve seradequadamente regulada,
“Area” e a regiao dos oceanos localiza- de modo a garantir a preservaqao do meio
da alem das areas mantimas de jurisdi- ambiente marinho e atender a complexa
qao dos Estados Costeiros, de acordo equa^ao que constitui a divisao desses re
coin a Parte XI da CNUDM. Assim, e pos- cursos por toda a humanidade, que e o as- 
sfvel imaginar a gigantesca dimensao pecto fundamental a ser preservado pela 
geografica dessa regiao e a elevada im- ISBA. 
portancia que tern, para o future de

Naturalmente, a explota^ao desses re-

E digno de destaque o papel exercido pelo
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PROGRAMA DE AVALIACAO DO POTENCIAL SUSTENTAVEL 

DE RECURSOS VIVOS NA ZONA ECONOMICA EXCLUSIVA 

(REVIZEE) APRESENTA RESULTADOS AO PLENARIO DA CIRM
’ pos decorridos mais de dois 

anos desde o ini'cio da fase 
operacional do REVIZEE, os 

Subcomites Regionais de Pesquisa 
(SCORE) realizaram o 1° Ciclo de 
Integra^ao de Dados do Programa, 
atendendo a recomenda<;ao da 
Subcomissao para o PSRM e do ple- 
nario da CIRM, consolidando os re- 
sultados ja obtidos em cada uma das 
4 regioes da ZEE (Norte, Nordeste, 
Central e Sul).

Os Coordenadores dos SCORE Sul 
e Nordeste foram escolhidos para 
apresentarem ao plenario da Comis- 
sao Interministerial para Recursos do 
Mar (CIRM), na 136a Sessao Ordinaria 
da Comissao, ocorrida em 22/04/98, 
urn sumario dos trabalhos executados 
em suas respectivas regioes. A sele- 
qio de apenas dois Subcomites Regi
onais de Pesquisa foi necessaria, para 
nao prolongar demasiadamente a reu- 
niao da CIRM. 0 criterio de escolha 
baseou-se, principalmente, no fato de 
os SCORE Sul e Nordeste estarem com 
os trabalhos mais adiantados que os 
outros dois.

A Coordenadora do SCORE-Sul/ 
REVIZEE, Dra. Carmem Wongtschowski, 
do Institute Oceanografico da Univer- 
sidade de Sao Paulo, dividiu sua 
apresenta^ao em 4 grandes itens: 
hidrografia/oceanografia, incluindo a 
area de sensoriamento remote; am- 
biente demersal (area de geologia 
e bentos); peixes pelagicos 
(prospec^ao pesqueira-ecointegra^ao) 
e peixes demersais. Com rela^ao a 
avalia^ao da abundancia de peixes 
pelagicos, foi apresentada uma rese- 
nha dos resultados dos tres cruzeiros 
de prospec^ao hidroaciistica ja reali- 
zados na regiao Sul da ZEE pelo Navio 
Oceanografico “Atlantico Sul”, da 
Fundagao Universidade do Rio Gran
de, com men^ao as especies mais re- 
presentativas, em numero e em peso, 
detectadas por ecointegra^ao e cap- 
turadas por meio de lances de pesca 
com rede de meia-agua. Tambem foi 
destacado que, no Cruzeiro II (outo- 
no/97), foram detectadas grandes 
concentrates de Engraulis anchoita.

Ao longo de um percurso de 347 mn, 
foi detectado um registro continue 
desta especie entre as profundidades de 
100m e 270m, correspondendo a uma 
area total de 8664 mn2 . As captures 
mostraram tratar-se de exemplares gran
des e adultos (figura 1). Alem dos resul
tados especificos de prospec<;ao 
pelagica, os trabalhos realizados nos 
cruzeiros de ecointegra^ao trouxeram 
varias outras informat65 importantes 
no contexto do REVIZEE, como, por 
exemplo, a caracterizato da morfologia 
do fundo e a identificai;ao de irregulari- 
dades no relevo submarino, onde fo
ram associados alguns tipos de cardu- 
mes, em concentrates diversas. Tais 
informat65 contribuirao para o pla- 
nejamento e a realizato da prospecto 
com armadilhas (ja em andamento) e 
por arrasto de fundo. Ademais, apro- 
veitando a mesma logistica mobilizada 
para o Programa, estiveram embarcados 
nos cruzeiros de hidroaciistica do 
REVIZEE pesquisadores dos projetos 
“Distribuito e abundancia de aves ma- 
rinhas” e “Levantamento e avaliato 
de cetaceos”.

Com rela^ao aos peixes demersais, 
foram apresentados os resultados das 
campanhas de prospecto com arma
dilhas e pargueiras na regiao Sul da ZEE. 
O projeto de prospecto com espinhel 
de fundo, sob a coordena^ao do Prof. 
Manuel Haimovici, da FURG, ja encer- 
rou sens trabalhos de campo, tendo re- 
alizado dois levantamentos, sendo um 
de “primavera” (28/08 a 25/10/96) e ou- 
tro de “outono” (11/04 a 16/06/97), uti- 
lizando barco de pesca alugado com re
cursos do REVIZEE. Em cada campanha, 
a regiao Sul foi coberta por perfis 
eqiiidistantes, perpendiculares a costa, 
entre as isobatas de 100 e 500 metros. 
Ao longo de cada perfil, foram realiza
dos de 4 a 6 lances com 1000 anzois, 
em seis estratos de profundidade (100- 
149m; 150-199m; 200-249m; 250-299m; 
300-399m e 400-500m).

Simultaneamente a prospecto, foi 
efetuado o registro de temperaturas e 
salinidades com CTD (Condutividade, 
temperatura e profundidade). Alem dis- 
so, foram utilizadas pargueiras e arma

dilhas intercaladas no espinhel, para 
estudar a ocorrencia de pequenos pei
xes e crustaceos. As capturas do 
espinhel mostraram o batata, 
Lopholatilus villari, como o peixe mais 
importante nas capturas em peso e a 
abrotea, Urophycis mystacea, como o 
mais abundante em numero. Foram, 
tambem, importantes nas capturas: o 
cherne-verdadeiro, 
niveatus, o pargo, Pargus pagrus, os 
cates do genero Carcarhinus e o na- 
morado, Pseudopercis numida. As ar
madilhas capturaram um grande nume
ro de caranguejo vermelho, Chaceon 
notialis, no sul da area, em proftindi- 
dades superiores a 300 metros. Em 
alguns pontos as capturas foram ele- 
vadas, mais de 100 exemplares por ar- 
madilha. Todos os dados obtidos es- 
tao sendo devidamente processados 
e analisados. Ja foram calculadas as 
CPUE (“captura por unidade de esfor- 
qo") por perfis e faixas de profundida
de, para o total da captura e por espe
cie.

Epinephelus

O projeto de prospecto de recur
sos demersais com armadilhas e 
parguerias concentrou-se em fundos 
com declividades muito acentuadas e 
grandes irregularidades , onde nem o 
uso do espinhel de fundo nem o ar
rasto sao recomendaveis. Os 10 cru
zeiros realizados entre Cabo Frio e 
Tramandai, pelo Navio de Pesquisa 
“Diadorim” (Centro de Pesquisa e Ex- 
tensao Pesqueira da Regiao Sul e Su- 
deste/lBAMA), destinaram-se, priori- 
tariamente, a localizar e mapear fun
dos irregulares, tendo sido identi- 
ficadas 74 areas com fundos irregu
lares, das quais 30 foram escolhidas 
para operates de pesca segundo 
criterios de topografia, textura do se- 
dimento e profundidade. Com a ope- 
rato das armadilhas, foram captu- 
rados exemplares de 15 especies de 
peixes (teleosteos e elasmom- 
branquios), alem de exemplares de 
crustaceos pertencentes a 8 especi
es, com predominancia de isopoda, 
Bathynomus spp., dos caranguejos 
Chaceon noctialis e Libynia spinosa, 
e do camarao de profundidade,
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tura termica ao longo da coluna 
d’agua, especula-se que ocorra um 
aporte de nutrientes a partir do 
carreamento pelas chuvas do guano 
depositado nos rochedos e/ou que 
a biomassa secundaria na area seja 
principalmente mantida pela produ- 
^ao promovida peio fitobentos, e nao 
pelo fitoplancton;

- os dados obtidos a partir dos bar- 
cos de prospec<;ao indicam uma clara 
segregagao vertical entre as especi- 
es. No dominio oceanico, por exem- 
plo, as capturas obtidas pelo Navio de 
Pesquisa “Riobaldo”, pertencente ao 
Centro de Pesquisa e Extensao Pes- 
queira do Nordeste/IBAMA, por meio 
de um espinhel pelagico, evidenciam 
uma distribuiqio claramente superfi
cial de alguns peixes, como o doura- 
do e o tubarao estrangeiro, enquanto 
outros, como a albacora branca e o 
tubarao toninha, exibem maior abun- 
dancia abaixo da termoclina;

- as capturas obtidas com um 
espinhel de fundo, por sua vez, ope- 
rado a partir do Navio de Pesquisa 
“Prof. Martins Filho”, pertencente ao 
LABOMAR/UFC, indicant a presen^a de 
estoques pesqueiros ainda desconbe- 
cidos na regiao, como o peixe batata, 
o pargo mariquita e tubaroes dos ge- 
neros Mustelus e Squalus, todos cap- 
turados em maior nrimero em pro- 
fundidades superiores a 250m, em 
temperaturas inferiores a 14° C, abai
xo da termoclina.

De forma semelhante, nas opera- 
<;6es de pesca com armadilhas, reali- 
zadas por meio do Navio de Pesquisa 
“Natureza”, tambem pertencente ao 
IBAMA, em profundidades superio
res a 250m foram capturados caran- 
guejos do genero Chaceon, com pe
sos individuais superiores a 1,5 kg, 
em alguns casos.

Na regiao nordeste do Brasil, por- 
tanto, o Programa REVIZEE nao ape- 
nas tern permitido uma compreensao 
integrada do ecossistema da ZEE, ine- 
dita ate entao, como tambem tern 
propiciado a descoberta de estoques 
ainda praticamente desconhecidos, 
cuja explora<;ao racional, em bases sus- 
tentaveis, podera assumir grande re- 
levancia para o desenvolvimento do 
setor pesqueiro regional, contribuin- 
do de forma definitiva no sentido de 
assegurar uma ocupa^ao efetiva e so- 
berana da ZEE brasileira.

^ tram que os movimentos de 
ressurgencia mais intensos 
ocorrem entre 250 e 350 m, 
os quais coincident com o 
fim da termoclina. Quando 
o banco e muito raso, ultra- 

* passando
termoclinal, as correntes 
oceanicas nao possuem 
energia suficiente para rom- 

I per a elevada estabilidade 
1 estatica resultante da 

picnoclina. Assim, como re- 
sultado, as correntes circun- 
dam o banco ao inves de 
passarem por sobre eles, nao 

ocasionando, desta forma, movimen
tos ascendentes de agua;

- ao longo dos trechos este e sul, a 
camada de mistura e menos espessa (45- 
80m), sendo mais reduzida proximo a 
costa entre as latitudes de 7° e 10° S. 
Na area oceanica a altura do Estado da 
Paraiba, foram registrados valores con- 
sideraveis de nitrato (2,5-3,0 umol.1-1) 
e de fosfato (0,2-0,5umol.l-l), coinci- 
dindo com m'veis expressivos de 
biomassa printaria, de macro- 
zooplancton, de ictioplancton, nano e 
microplancton, de larvas de Palinuridae 
e de ictioneuston inferior. Este fenome- 
no pode indicar um afloramento de 
aguas mais profundas, caracterizando 
uma possivel ressurgencia de quebra 
de plataforma, associada a bifurca^ao 
da Corrente Sul Equatorial;

- as areas oceanicas onde foram 
registradas menores concentra(;6es de 
nutrientes coincident com aquelas onde 
as menores concentra^oes de biomassa 
printaria e de densidades de organismos 
planctonicos foram tambem verificadas.

Analises parciais indicant uma rela^ao 
direta entre o numero total de organis
mos benticos com o fundo de natureza 
bioclastica, principalmente nos que pos- 
suem granulometria de cascalho, 
posicionados nos bancos oceanicos. Nes- 
tas areas, tambem foram encontrados 
sedimentos fosfaticos que podem estar 
influenciando as maiores concentra^oes 
de organismos bentonicos;

- foi investigada a possibilidade de 
ocorrencia de ressurgencia em torno do 
arquipelago de Sao Pedro e Sao Paulo, 
tendo em vista a indica^ao de maior 
abundancia de biomassa secundaria, de 
ictioplancton e um certo acrescimo de 
nutrientes na area. Frente a nao 
constata^ao de modifica^ao da estru-
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Plesionika edwarsii. Para a area ate 
agora prospectada, foram elabora- 
dos mapas de distribui^ao da CPUE 
para cada arte de pesca utilizada. Os 
trabalhos de campo do projeto con- 
tinuarao no corrente ano, na area de 
Tramandai ao Chiu, agora empre- 
gando o novo Navio de Pesquisa 
“Soloncy Moura”, recentemente con- 
cluido com recursos alavancados no 
ambito do Programa REVIZEE.

O Coordenador do SCORE-Nordes- 
te, Dr. Fabio Hissa Vieira Hazin, da 
Universidade Federal de Pernambuco, 
apresentou um sumario dos resulta- 
dos do REVIZEE na Regiao Nordeste 
da ZEE, entre os quais podemos res- 
saltar que:

- do ponto de vista Itidrologico, a 
caractenstica mais marcante da Zona 
Economica Exclusiva nordestina e a 
presenga permanente de uma 
termoclina bem defmida em toda a 
area, embora sua posi^ao e intensi- 
dade de gradiente varie sazonalmen- 
te e em fun^ao da iocaliza^ao. Para o 
trecho norte da area de estudo (Lat. 
< 4° S), a camada de mistura apre- 
senta uma maior espessura (80-140m), 
sendo o gradiente termico mais in
tense a baixas latitudes. Embora na 
regiao dos bancos oceanicos as 
ressurgencias orograficas quase nun- 
ca atinjam a superfTcie, valores relati- 
vamente elevados de nitrato (3-4 
umol.1-1) e de fosfato (0,1-0,3 umol.l- 
1) ocorreram ao nivel de \% de pene- 
tra^ao de luz, nas imedia^oes do ban
co Aracati, podendo talvez explicar os 
incrementos nas densidades dos or
ganismos planctonicos e bentonicos 
encontradas nesta area;

- os dados acerca da estrutura 
termohalina na area dos bancos mos-
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PROGRAMA ARQUIPELAGO
ORIGEM DO PROGRAAAA

A Conven<;ao das Nances Unidas so- 
bre os Direitos do Mar (CNUDM) 
institui aos Estados o direito de 

explorar e aproveitar os recursos naturals 
da coluna d’agua , do solo e subsoio dos 
oceanos. No entanto, no sen paragrafo 3° 
do artigo 121, que trata do “Regime de 
llhas”, preve que: “os rochedos que, por si 
proprios, nao se prestam a habita<;ao hu- 
mana ou a vida economica, nao devem ter 
Zona Economica Exclusive (ZEE) nem Pla- 
taforma Continental”.

A partir de setembro de 1995, foram 
realizadas reunioes com representantes dos 
Ministerios da Marinha, das Relates Exte- 
riores, das Minas e Energia, da Ciencia e 
Tecnologia e do Meio Ambiente e da Ama
zonia Legal, tentando uma solu^ao para 
que o Pais possa ter condigoes de pleitear, 
junto a ONU, o direito de possuir uma ZEE 
de 188 milhas a contar das 12 milhas do 
mar territorial ao redor do referido arqui- 
pelago, o que representa um acrescimo de 
443.631 km2, na qual o Brasil tera direito 
de soberania para fins de explora^ao, 
aproveitamento, conservagao e gestao dos 
recursos naturals.

Como deliberate dessas reunioes foi 
realizada, no pen'odo de 2 a 12 de mar^o 
de 1996, uma expedite precursora ao ar- 
quipelago a bordo do Navio-Hidrografico 
“CANOPUS”, da qual participaram 10 pes- 
quisadores e tecnicos, buscando coletar

IZ/ste aerea da Hha Belmonte

dados suficientes para a tomada de decisao 
defmitiva em relate aos interesses de ocu- 
pato da area e a viabilidade tecnica de se 
instalar uma Estate Cientifica.

Com os resultados dessa expedite, foi 
realizado um workshop, no pen'odo de 26 a
29 de agosto de 1996, do qual participaram
30 representantes dos Ministerios envolvi- 
dos e da comunidade cientifica. Ao final, foi 
elaborado um programa objetivo para ocu- 
pato do arquipelago e defmidas, inicialmen- 
te, as metas especificas das seguintes areas 
de pesquisa: geologia e geofisica; biologia; 
recursos pesqueiros; oceanografia; e 
meteorologia.

Na 132a Sessao Ordinaria da C1RM, rea
lizada em 11 de dezembro de 1996, foi 
aprovado o Programa Arquipelago, propos- 
ta a alterato da topommia, de penedo para 
arquipelago de Sao Pedro e Sao Paulo, 
decidido criar um Grupo de Trabalho Per- 
manente para Ocupa^ao e Pesquisa no ar
quipelago de Sao Pedro e Sao Paulo (GT Ar
quipelago), subordinado diretamente a C1RM, 
com competencia de instalar e operacio- 
nalizar uma Esta^ao Cientifica permanente 
naquele arquipelago, sob o rigoroso carater 
cientffico de preservato da natureza, e con- 
duzir uma programa continue e sistematico 
de pesquisas, em diversas ramos da ciencia, 
na regiao.

e

SITUACAO ATUAL
Por ter sido o arquipelago de Sao Pedro e 

Sao Paulo declarado Area de Proteto 
Ambiental (APA) (Decreto n° 92.755 de 05/067 
86), o GT Arquipelago, desde sua cria^ao, 
norteia as a^oes e providencias ligadas a 
implantato da Estate levando 
considerate, com especial relevancia, a 
questao ambiental daquela regiao.

Com essa preocupato, a Estate Cienti
fica, inaugurada dia 25 dejunho de 1998 com 
uma cerimonia civica, foi projetada em ma- 
deira, pela Prof. Cristina Engel de Alvarez da 
Universidade Federal do Espirito Santo, e 
construida no Laboratorio para Produtos Flo- 
restais do IBAMA. Ocupada por 4 pesquisa- 
dores, utiliza equipamento de energia solar 
e dessalinizador por osmose reversa para ob- 
ter 300 litres de agua potavel por dia.

em

A Estacao Cientifica foi construida em madeira
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1 METAS DO PROGRAMA '
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ARQUIPELAGO
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A Estagao Cientffica utHiza energia solar
1

E importante realgar que o arquipelago de 
Sao Pedro e Sao Paulo esta situado a cerca de 
530 milhas de Natal, RN, e que a Estaqao Cien- 
tifica esta sendo ocupada por 4 pesquisado- 
res civis que, nos primeiros 120 dias, serao 
substituidos a cada 10 dias, tendo pema- 
nentemente uma embarcaqao, fretada pela 
Secretaria da Comissao Interministerial para 
os Recursos do Mar, dando apoio. Para sua 
seguranqa, os pesquisadores contam com urn 
equipamento de comunicaqoes por satelite 
(1NMARSAT-M), dois radios para comunicaqoes 
em HE, um VHP fixo e outros dois moveis.

-

Apos a instalaqao da Estaqao Cientffica, 
o GT Arquipelago tern a tarefa de conduzir 
um programa continue e sistematico de pes- 
quisa na regiao, ocupando-o definitivamen-

buiqao de especies;
• mapeamento de rotas migratorias de 

crustaceos, peixes quelonios, aves e ma- 
mfferos marinhos;

• determinaqao de indices de 
biodiversidade;

• estabelecimento de um acervo do
cumental (fotos, videos, literatura);

• estabelecimento de uma coleqao de 
referencia das especies ocorrentes;

• caracteriza^ao dos parametros oce- 
anograficos e meteorologicos; e

• determina^ao do padrao de distri- 
bui<;ao e indices de abundancia relativa 
das especies de valor comercial, inclu- 
indo as suas variaqoes sazonais e a inter- 
rela^ao com os parametros oceanogra- 
ficos e com as conseqiiencias da inter- 
venqao humana.

te.
Dessa forma, as metas especfficas de 

cada area cientffica ficaram, inicialmente, 
assim defmidas:

Na area de geologia e geofisica
• estudos geoestatfsticos dos sistemas 

de fraturas e interpretaqao da genesi das ro- 
chas;Adestramento de combate a incendio

Alem disso, para se habilitarem a 
ocupar a Estaqao Cientffica, os pesqui
sadores fazem exames de saride no Hos
pital Naval de Natal e treinamento pre- 
arquipelago na Base Naval de Natal, 
constando de : adestramento de com
bate a incendio, sobrevivencia no mar, 
primeiros-socorros, comunicaqoes, manu- 
tenqao e manobra de bote inflavel, alem 
de palestras sobre normas de seguranqa 
na ocorrencia de abalos sfsmicos, manu- 
tenqao da Estaqao Cientffica, utilizaqao de 
energia alternativa (solar) e preservaqao do 
meio ambiente na area do arquipelago.

• mapeamento geotectonico de toda a 
area emersa e submersa do Arquipelago;

• amostragem e descri^ao petrografica 
sistematica dos peridotitos;

• dataqao radiometrica e analises qufmi- 
cas de rochas e minerals; e

• estudo da sismicidade do arquipelago.
Na area de meteorologia

• obtenqao sistematica e continue de 
informaqoes meteorologicas e hidro- 
logicas.

Na area de biologia, recursos 
pesqueiros e oceanografia

* catalogaqao de ocorrencia e distri-
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Atividades do Programa 

REVIZEE no ano de 1997
Durante o ano de 1997, prosseguiu com grande vigor a fase operacional do Programa REVIZEE.

N a regiao sul da ZEE, que se estende 
desde o cabo de Sao Tome, RJ, ao ar- 
roio Chin, RS, as principals atividades 

desenvolvidas, durante 1997,foram:
- realiza<;ao da II Campanha de 

Prospecqao de Recursos Demersais com 
Espinhel de Fundo, de abril a junho (cruzeiro 
de outono), com embarcaqao da frota comer- 
cial (BP “Margus II”) alugada com recursos 
repassados pelo MMA. Tal como na campa
nha anterior, a area foi coberta por perfis 
equidistantes, perpendiculares a costa, entre 
as isobatas de 100 a 500 metros. Simultanea- 
mente a prospecqao, foi efetuado o registro 
de temperaturas e salinidades com CTD. Alem 
disso, foram utilizados pargueiras e armadilhas 
intercaladas no espinhel, para estudara ocor- 
rencia de pequenos peixes e crustaceos. As 
capturas do espinhel mostraram o batata, 
Lopholatilus villari, como o peixe mais impor- 
tante nas capturas em peso e a abrotea, 
Urophycis mystacea, como o mais abundante 
em numero. As armadilhas capturaram urn nu- 
mero elevado de caranguejo vermelho, 
Chaceon notialis, no sul da area, em profundi- 
dades superiores a 300 metros. Em alguns 
pontos as capturas foram elevadas, mais de 
100 exemplares por armadilha. Todos os da
dos obtidos estao sendo devidamente pro- 
cessados e analisados;

- realiza^ao, pelo Npq “Diadorim", do 
CEPSUIVIBAMA, de diversos cruzeiros do Pro- 
jeto de Prospec^ao de Peixes Demersais com 
Armadilhas e Espinheis Verticals (Pargueiras), 
em fundos nao arrastaveis;

- realizaqao dos Cruzeiros de 
Ecointegraqao REVIZEE - Pelagicos II (abril/ 
maio de 1997) e Pelagicos III (novembro/de- 
zembro de 1997), pelo NOc “Atlantico Sul”, da 
FURG. No cruzeiro Pelagicos II foram obtidos, 
com metodo hidroaciistico, dados de ocorren- 
cia e distribuiqao de adultos de Engraulis 
anchoita desde os 100m ate os 270m de pro- 
fundidade. Esta foi a primeira vez que foram 
detectados registros de anchoita na regiao 
da bacia sudeste brasileira, alem da isobata 
de 100 metros. Alem disso, prosseguem os 
trabalhos de estatistica pesqueira e dinamica 
de populaqoes/avaliaqao de estoques na re
giao sul; e

- deve, tambem, ser ressaltada a 
prontificaqao do NOc “Prof. W. Besnard”, para 
a qual o MMA e o MM/SEC1RM (PSRM) 
contribuiram com RS 275.846,00, o que 
correspondeu a 29% do total empregado na 
recuperaqao do navio. No primeiro ano de 
operaqao, o NOc “Prof. W. Besnard” tera 105 
dias de mar dispomveis para emprego no Pro
grama REVIZEE, o que permitira o im'cio das 
campanhas de coleta de dados ambientais na 
regiao sul da ZEE.

Na regiao central (de Salvador, BA, ao cabo 
de Sao Tome, R], incluindo as areas em torno

97, executando 7 cruzeiros, abrangendo toda 
a ZEE nordeste, incluindo bancos, ilhas e ar- 
quipelagos oceanicos. A operaqao totalizou 
cerca de 70 dias de mar, envolvendo mais de 
70 pesquisadores, de 9 instituiqoes (URFPE, 
UFPE, UFAL, UFPB, FUNCEME, UFBA, UFC, 
UFRN e UFPA - convidada). O material coleta- 
do na campanha esta sendo processado e 
analisado;

- cruzeiros de prospecqao de recursos pes- 
queiros demersais com espinhel vertical (tipo 
pargueira) e de fundo, pelo NPq “Martins Fi- 
!ho”, da UFC; e

- cruzeiros de prospecgao com espinhel 
pelagico, pelo NPq “Riobaldo” e com armadi
lhas, pelo NPq “Natureza”, ambos do CEPENE/ 
IBAMA.

Na regiao norte da ZEE (da foz do rio 
Oiapoque a foz do rio Parnaiba) foram realiza- 
dos;Navio Oceanografico “Soioncy Cordeiro 

deMoura”
- operagao Norte II - REVIZEE, com o NOc 

“Antares”,no periodo de 15/09 a 14/12/97 (epo- 
ca de descarga minima do rio Amazonas), com 
5 pernadas e 50 dias de mar dedicados a pes- 
quisa oceanografica; e

- cruzeiros de prospecgao por arrasto de 
fundo, com o NPq “Almirante Paulo Moreira”, 
do CEPNOR/IBAMA.

No piano nacional, destaca-se a aprovaqao 
da proposta Nacional de Trabalho (PNT) para o 
Programa REVIZEE. A PNT e uma consolidaqao 
das Propostas Regionais de Trabalho (PRT), que 
constituem os projetos de pesquisa para as 
quatro regioes em que foi dividida a ZEE para 
efeitos do Programa REVIZEE. Incorpora, ain- 
da, elementos do levantamento de dados pre
terites e do restante da documenta^ao basica 
do REVIZEE.

Alem disso, decorridos mais de dois anos do 
im'cio da fase operacional do Programa, os 
Subcomites Regionais de Pesquisa estao pre- 
parando os primeiros relatorios de integraqao 
de dados do REVIZEE. Tais produtos, que cons
tituem os primeiros resultados concretes do 
Programa, ja estao sendo apresentados no am- 
bito da C1RM.

Mesmo com todas as restriqdes orqamen- 
tarias vigentes, o Comite Executive conseguiu 
garantir recursos que asseguraram o andamen- 
to do Programa e a continuidade das pesqui- 
sas do REVIZEE. No exercicio de 1997, o MMA 
repassou para o REVIZEE R$ 1.900.415,00. O 
MM/SEC1RM (PSRM) destinou ao Programa R$ 
1.016.010,00 e US$ 112.872,00 (aquisigao de 
equipamentos no exterior). Alem disso, de- 
vem ser consideradas as bolsas concedidas 
pelo CNPq e o combustivel para as campanhas 
de pesca e oceanograficas, cedido pelo MME, 
por meio da PETROBRAS. Tal como Galileu, 
pode-se dizer, com relaqao ao REVIZEE: E pur 
si muove.

das ilhas Trindade e Martin Vaz), os eventos 
mais importantes foram os seguintes:

- em fevereiro e marc;o de 1997, foram rea- 
lizados cruzeiros de prospeeqao de recursos 
pesqueiros com espinhel de fundo, com embar- 
caqao da frota comercial (BP “Margus I”), alugada 
com recursos repassados pelo MMA. No dia 27/ 
03/97, foram terminadas a triagem e biometria 
do material obtido na operagao e iniciado o 
processamento dos dados;

- de setembro a novembro, foi realizada outra 
campanha de prospeegao de recursos pesqueiros 
com espinhel de fundo na regiao central, utilizan- 
do novamente o BP “Margus I”, alugado com recur
sos do REVIZEE. A operaqao cobriu a plataforma 
externa/talude e os bancos submarinos mais pro- 
ximos da costa;

- em outubro e novembro foi, tambem, rea
lizada na regiao central uma campanha de geo- 
logia e bentos, utilizando o supply boat “Astro 
Garoupa”, cedido pela PETROBRAS, a pedido da 
CIRM; e

- e de se ressaltar, ainda, a aprovaqao, em 
junho de 1997, da Proposta Regional de Traba
lho (PRT) do SCORE-Central, incorporando to
das as correqoes recomendadas pelo Comite 
Executive para o Programa REVIZEE. Esta PRT, 
que constitui o projeto de pesquisa do REVIZEE 
para a regiao central, foi a ultima a ser aprovada. 
Com isso, o SCORE-Central pode iniciar o pro- 
cesso de implanta<;ao das bolsas concedidas pelo 
CNPq.

Na regiao nordeste da ZEE, que se estende 
da foz do rio Parnaiba ate Salvador, incluindo as 
areas em torno do atol das Rocas, Fernando de 
Noronha e arquipelago de Sao Pedro e Sao Pau
lo, as seguintes atividades merecem destaque:

- campanha oceanografica Nordeste II- 
REVIZEE, realizada com pleno exito, com o NOc 
“Antares”operando na regiao, de 20/01 a 14/04/
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II Workshop REVIZEE -Nordeste
oi realizado no penodo de 15 
a 21 de mar^o de 1998, na lo- 
calidade de Genipabu - RN, o 

II Workshop Revizee-NE, que contou 
com a participa^ao de representan- 
tes do Comite Executive do Progra- 
ma Revizee, e de pesquisadores 
dos Subcomites Regionais (SCORE) 
Norte e Central. Nesta oportunida- 
de, foi realizada, tambem, a visita 
tecnica ao SCORE - Nordeste, com 
a finalidade de verificar, in loco, o 
desenvolvimento das atividades do 
referido Subcomite, contribuindo as- 
sim para melhor avaliagao dos resul- 
tados alcanq:ados e acompanha- 
mento da condu^ao do Programa

naquela regiao.
0 workshop teve como proposito 

maior a analise e a integra^ao dos da
dos provenientes das diversas areas 
do Programa Revizee, coletados du
rante as campanhas oceanograftcas ja 
levadas a efeito, em especial a comis- 
sao Nordeste - I, realizada pelo NOc. 
“Antares”.

Os resultados, anteriormente pre- 
vistos para serem atingidos ao final 
dos trabalhos, foram completamente 
alcan^ados, tendo como produto fi
nal a geragao de documento perti- 
nente ao assunto, traduzindo a con- 
solida^ao de pesquisas das areas 
tecnicas envolvidas.

Constituiu urn grande passo 
dado no sentido de permitir ao Pais 
honrar os compromissos assumi- 
dos quando da ratifica^ao, em 
1988, da Conven^ao das Na^oes 
Unidas sobre o Direito do Mar, re- 
lativos a definigao dos potenciais 
sustentaveis de captura dos recur- 
sos vivos na ZEE.

Da mesma forma, este produto fi
nal contribui para a otimizaqao do 
setor pesqueiro da regiao, o qual, 
aproveitando os conhecimentos ob- 
tidos pelos pesquisadores do 
Revizee, alcan^ara resultados mais 
favoraveis no desenvolvimento de 
suas atividades.

PROGRAMA DE MENTALIDADE MAR HIM A
TEATROINFANTIL ENFATIZA 

MANGUEZAL

O Comite Executive para o Progra- 
! ma de Mentalidade Maritima, apos 

aprovar a pe^a de teatro infantii 
“A Batalha do Manguezal”, tenta, junto ao 
Ministerio da Educa^ao e do Desporto, 
viabilizar o apoio financeiro para sua realiza- 
<;ao, por intermedio do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educa^ao.

A pe^a e uma iniciativa do Departa- 
mento de Pesca da Universidade Fede
ral Rural de Pernambuco, impiementada 
pelo Grupo de Estudos de Ambientes 
de Manguezal (GEAM) e pelo Grupo 
Cantarolama.

SECIRM APOIA INSTALA^AO 
DE MUSEU

0 Comite Executivo para o Programa 
de Mentalidade Maritima aprovou, em sua 
2a Sessao Ordinaria, realizada em 12/03/ 
98, a instala^ao do Museu do REVIZEE nas 
dependencias do Centro de Pesquisa e Ex- 
tensao Pesqueira do Nordeste (CEPENE/ 
IBAMA).

A instala^ao do Museu tera o 
apoio financeiro da SECIRM e sera 
uma atra9ao importante, que contri- 
buira para o desenvolvimento da 
mentalidade maritima da regiao.
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CIRM participa da VIII Reuniao dos Estados 

Partes da Convencao das Na^oes Unidas 

sabre o Direito do Mar (CNUDM)
epresentante da SECIRM in- 
tegrou a Delega^ao Brasilei- 
ra que participou da VIII 

Reuniao dos Estados Partes da 
CNUDM, realizada na sede da 
ONU, em Nova lorque , no perio- 
do de 18 a 22 de maio de 1998.

Nessa ocasiao, foram tratados 
diversos assuntos afetos ao direi
to do mar, entre os quais podem

ser destacados aqueles relativos 
ao Tribunal Internacional e a Co- 
missao de Limites da Plataforma 
Continental (CLPC).

Com rela^ao a CLPC, vale res- 
saltar que o Brasil tern urn repre- 
sentante nessa Comissao, na pes- 
soa do Comandante ALEXANDRE 
TAGORE MEDEIROS DE 
ALBUQUERQUE, que tambem

exerce a fun^ao de Coordenador 
do Comite Executive do Plano de 
Levantamento da Plataforma Con
tinental Brasileira (LEPLAC), cujos 
trabalhos estao na fase de elabo- 
ra<;ao do relatorio final , para ser 
encaminhado a avalia^ao da CLPC 
em 2001, tres anos aquem, portan- 
to, do prazo limite imposto pela 
CNUDM.

g £ R E tl O J A L- R T in D
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Workshop para Elaborate do Plano 

de A^ao Federal para a Zona Costeira

O Grupo de Intera^ao do 
Gerenciamento Costeiro 
(GI-GERCO), instituido no 
ambito da CIRM, realizou 

em Brasilia, no periodo de 13 a 17 de 
abril de 1998, o workshop para ela- 
bora^ao do Plano de A^ao Federal 
para a Zona Costeira, com os seguin- 
tes objetivos:

- elaboracao de urn Plano de 
A<;ao Federal para a Zona Costeira, 
definindo estrategias e diretrizes de 
atua^ao, e indicando possibilidades 
de a^oes cooperadas; e

- elaboracao de uma Agenda de 
Acoes, de curto prazo, estabelecen- 
do iniciativas imediatas de implanta- 
Cao do Plano, definindo tarefas 
setoriais e executantes diretos.

A Sessao de Abertura do evento 
contou com a presen^a dos Exm°- 
Senhores Ministros de Estado da 
Marinha - Coordenador da CIRM, Al-

mirante-de-Esquadra Mauro Cesar 
Rodrigues Pereira, e do Meio Ambien- 
te, dos Recursos Hidricos e da Amazo
nia Legal, Gustavo Krause, do Secreta- 
rio da CIRM, Contra-Almirante Antonio 
Carlos da Camara Brandao, e do Secre- 
tario de Coordenacao de Assuntos do 
Meio Ambiente do MMA, Dr. Haroldo 
Mattos de Lemos, alem de outras au- 
toridades.

0 workshop integrou o piano de 
atividades delineado na estrategia de 
trabalho do Grupo e constituiu-se em 
urn encontro de trabalho de entida- 
des representativas dos diversos ni- 
veis de governo, alem de organiza- 
Coes nao-governamentais.

Instrumento previsto no PNGC II 
(Plano Nacional de Gerenciamento 
Costeiro), o Plano de Agao Federal 
para a Zona Costeira compreende urn 
conjunto de metas e a^oes prioritarias 
para a constituicao de uma a^ao inte-

grada na esfera piiblica federal na 
area, articulada, tambem, com es
tados e municipios, de forma a 
harmonizar os interesses e as in- 
tervencoes dos diversos segmen- 
tos de governo.

Para a elaboracao do Plano, os 
participantes contaram com uma 
ampla documentacao de consul- 
ta, constituida por trabalhos e es- 
tudos preparados sob a responsa- 
bilidade da Coordenacao Nacional 
do Gerenciamento Costeiro.

0 workshop alcancou sens ob
jetivos e, como resultado, foi ela- 
borada uma proposta de Plano de 
Acao Federal. Os proximos passos 
constam de uma Agenda de Acoes 
e respective cronograma, defjni- 
dos no evento, que compreendem 
desde a organizacao do relatorio 
a apresentacao da proposta con- 
solidada pelo GI-GERCO a CIRM.
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Organizacao de 

Eventos Cientificos
Colaboracao 

entre o TSC-Br 

e a unidade 

TSC do 

Uruguai
bal Change Education”. Os topicos 
que serao enfocados sao os seguin-

Programa “Train-Sea-Coast 
Brasil”, sediado na Funda- 
i^ao Universidade do Rio 

Grande (FURG), ira realizar um 
workshop com dura^ao de 12 dias, 
para 20 participantes, promovido 
pela “Inter-American Institute (IAI)” e 
pela “Universities Space Research 
Association (USRA)”, em setembro do 
corrente ano. Esse workshop versa so- 
bre “Earth System Science and Glo-

tes:
- processes costeiros;
- trocas e inter-rela^oes entre os 

sistemas de bacias de drenagem, la- 
goas costeiras e oceanos adjacentes;

- dados geologicos via Internet 
para explora^ao e manejo de recursos 
costeiros; e

- sistema de informa^oes geogra- 
ficas para manejo da zona costeira.

sta para ser instalada no 
Uruguai uma unidade TSC 
diretamente relacionada 

aos projetos que tratam de 
a^oes sobre o Rio da Prata e que 
tem financiamento do “Global 
Environmental Facility (GEE)”, 
quais sejam, o “EcoPlata - CUD”, 
“Rio de la Plata y su Frente 
Maritimo” e “Programa de 
Conservacion de la 
Biodiversidad y Desarrollo 
Sustentable en los Humedales 
del Este (PROBIDES)”. Este ulti
mo programa sera a sede da uni
dade TSC, que estara encarrega- 
da de desenvolver os cursos 
que atendam as necessidades 
dos tres projetos em questao.

0 papel do TSC-Br sera o de 
colaborador, prestando apoio 
durante o desenvolvimento dos 
cursos que serao inteiramente 
preparados pela unidade uru-

Oferta de Cursos 

elaborados pelo TSC-Br

Sa/a de Tremamento do Programa Train-Sea-Coast (FURG)

ral do Parana e a Secretaria de Ciencia, 
Tecnologia e Meio Ambiente (SECTAM), do 
Para. A sele^ao definitiva foi levada a efeito 
apos as visitas tecnicas feitas a essas institui- 
C5es, realizadas em junho e julho do corrente 
ano, respectivamente, e contou com a paitici- 
pagao de integrantes do Programa Train-Sea- 
Coast, da SECIRM e da Coordenagao Nacio- 
nal do Gerenciamento Costeiro, e que teve por 
finalidade avaliar as condigoes fisicas e 
logisticas locals, manter contatos e proceder 
as indicates de especialistas para adapta- 
Cao dos modules dos cursos.

A realizagao desses cursos esta prevista 
para o final de setembro, no CEM, e im'cio de 
novembro, na SECTAM.

Programa Train-Sea-Coast 
Brasil ofereceu, em 1997, por 
duas vezes, o seu primeiro cur- 

jy so, denominado “Gerenciamento 
Costeiro Integrado: Trocas e 

Inter-relagoes entre os Sistemas das Bacias e 
Drenagem, Lagoas Costeiras e Oceano Adja
centes”. Com o oferecimento e a validagao do 
curso, pode-se afirmar que o Programa ja esta 
consolidado em termos de infra-estrutura e 
fiindonamento.

O Programa TSC-BR previu, para o segun- 
do semestre de 1998, a oferta desse mesmo 
curso, por duas vezes, em outra instituigao 
que nao a sede do Programa (FURG). Esse e 
o denominado curso itinerante, que tem como 
objetivo leva-lo aos diversos estados brasilei- 
ros, ampliando o niimero de profissionais atin- 
gidos e orientando o curso para problemas 
regionais.

Apos a analise das diversas instituigoes 
que manifestaram o interesse em sediar o re- 
ferido curso, foram selecionados o Centro de 
Estudos do Mar (CEM), da Universidade Fede-

JIl

guaia.
0 curso “Gerenciamento Cos

teiro Integrado: Trocas e Inter
relates entre os Sistemas das 
Bacias de Drenagem, Lagoas 
Costeiras e Oceanos adjacen
tes”, elaborado pelo TSC-Br, sera 
adaptado para oferecimento no 
Uruguai devido a importancia 
do tema para os tres projetos. 
Essa adapta^ao sera feita pelo 
TSC-Br em conjunto com a uni
dade uruguaia.

Programa Train-Sea-Coast Brasil 
Fundagao Universidade do Rio Grande 

Av. Italia, Km 8, Caixa Postal 474 
Rio Grande do Sul-RS 

CEP/96.201-900 
Tel.: +S5 532 33-6562 
FAX: + 55 532 33-6560 

E-mail: tscbr@super.furg.br

mailto:tscbr@super.furg.br
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Caranguejo-de-Profundidade (Chaceon sp.)
Fdbio Hissa Vieira Hazin, Coordenador do SCORE-NE - Programa REVIZEE

■||k urante os cruzeiros de prospec<;ao 
' pesqueira em proveito do Programa 

REVIZEE, realizados pelo NPq Natu- 
reza, pertencente ao CEPENE-IBAMA (Cen
tro de Pesquisa e Extensao Pesqueira do Nor- 
deste), nos meses de outubro, novembro e 
dezembro de 1997, numa regiao compreen- 
dida entre as profundidades de 60 a 600 
metros, na plataforma externa e no talude 
da regiao oceanica, abrangendo as ilhas e 
bancos oceanicos, houve a captura de exem- 
plares de uma especie de caranguejo-de- 
profundidade.

A exploraqao destas especies e reali- 
zada em profundidades superiores a 200 
metros, nao existindo registro de ocor- 
rencia de capturas em fundos inferio- 
res a 100 metros. Os melhores rendi- 
mentos podem ser obtidos em profun
didades entre 200 e 600 metros, consi- 
derando-se que existe uma segregaqao

de sexo por profundidade. Atualmente, 
sao citadas na literatura cientifica 29 es-

ramosae (Manning, R.B., Tavares, M.S. and 
Albuquerque, E. E, 1989).

O objetivo principal do estudo das espe- 
genero Chaceon, com distribuiqao mun- cies de caranguejos-de-profundidade, de in
dial, das quais 16 ocorrem no Oceano teresse comercial, e conhecer a biologia e a 
Atlantico e entre estas, apenas seis (C. dinamica de populates, que 
quinquedens, C. fenneri, C. 
maritae, C. erytheide, C. 
affmis e C. longipes) su- A 
portam a pesca e tern M 
importancia comercial fG 
cientifica. O unico re- r/ 
gistro de captura de C 
caranguejos-de-profun- 
didade no Brasil ocorreu

pedes de caranguejo-de-profundidade do

ocorrem em 
profundidades superiores 

a 100 m, tanto na zona 
l de talude como nas ilhas 
\ e bancos oceanicos. 
y Identificando e caracte- 
I rizando, desta forma, o

. - /

W j

1 J recurso existente, em 
] I fun^ao dos resultados 
/ obtidos, e possivel pro

per uma altemativa de 
exploraqao nacional 
para o setor pesqueiro 

do Nordeste, com perspectivas de escoar o 
quando foram capturados 4 grandes es- novo produto para um mercado internacio- 
pecimes de caranguejos da especie Chaceon nal em expansao.

■ -

durante o cruzeiro realizado 
em 1987 no NOc. “Marion

Caramnieio-de-Profimdidade
(Chaceon sp.)Dufresne”, da TAAF (Terres 

Australes et Antarctique Franqaises),

Avalia^ao do potencial de produ^do pesqueira na Zona 

Econdmica Exclusive, atraves do Programa REVIZEE/NE
Antonio Adauto Fonteles Filho
LABOMAR/UFC

deste do Brasil e formada por teleosteos 
(45,3%), com 10 familias e 21 especies, sendo 
as principals Lutjanidae (cioba e pargo-olho- 
de-vidro),
Malacanthidae (batata) e Carangidae 
(guarajuba); e por elasmobranquios (54,7%), 
com 8 familias e 14 especis, com destaque 
para o caqao-bagre;

• os peixes cartilaginosos (canoes e ar- 
raias) sao mais abundantes na regiao entre 
Pernambuco e Sergipe, nas zonas mais afas- 
tadas da costa e mais profundas (acima de 
200 metros), fato que parece estar relacio- 
nado com a menor dependencia destas es
pecies, altamente migratorias, em relaqao ao 
substrate;

• os peixes osseos se destacam na regiao 
entre Rio Grande do Norte e Paraiba, e seu 
ciclo vital esta estreitamente relacionado 
com a regiao bentonica, motive por que 
ocorrem apenas em profundidades ate 100 
metros;

peso totals de 93,3 cm e 10,515 kg, pargo- 
mariquita (Etelis oculatus), com compri- 
mento e peso totais de 95,0 e 8,500 kg, e 
cioba (Lutjanus analis), com comprimento 
e peso totais de 62,5 cm e 5,950 kg;

• as relaqdes morfometricas do batata 
foram determinadas com elevado grau de 
isometria entre as principals medidas do 
corpo e de alometria, na relacao “peso/ 
comprimento”;

• o espinhel horizontal de fundo iscado 
com sardinha-verdadeira (Sardinella 
brasiliensis) constitui o metodo ideal de 
captura de peixes demersais, principal- 
mente em profundidades a partir de 100 
metros; e

• especies como o batatc, o pargo- 
mariquita e o caqao-bagre (Squalus spp.), 
constituem recursos pesqueiros ainda 
inexplorados que podem dar uma grande 
contribui<;ao para aumentar a produqao 
pesqueira da regiao Nordeste.

• avalia^ao do potencial de produ- 
Jfw ?ao da Zona Economica Exclusiva
..r .. (ZEE) e, principalmente, a identi-
fica^ao, a quantificaqao e a localiza^ao de 
recursos pesqueiros inexplorados e 
subexplorados constituem condicao sine 
qua non para se resolver problemas rela- 
cionados com o suprimento alimentar de 
partes consideraveis das populates lito- 
raneas. A par dessas caracteristicas 
bioeconomicas, este projeto assume uma 
conotaqao politica muito importante, pois 
tern por fmalidade o cumprimento da le
gislate estabelecida pela Organiza^ao 
das Naqoes Unidas quanto ao aproveita- 
mento rational de todos os recursos biolo- 
gicos da ZEE mundial, independence dos 
direitos de propriedade das naqoes sobre 
as respectivas areas adjacentes.

O SCORE-NE, com o decisive apoio da 
Comissao Interministerial para os Recur
sos do Mar a operacionalidade dos meios 
flutuantes, vem cumprindo a contento as 
metas estabelecidas. A prospecto do ta
lude continental pelo B.Pq. Prof. Martins 
Filho, do Laboratorio de Ciencias do Mar 
(UFC), em sete cruzeiros de pesquisa, ja 
apresenta alguns resultados promissores, 
conforme descriqao a seguir:

• a biocenose de peixes na ZEE do Nor-

Serranidae (garoupas),

• a produto sustentavel de biomassa 
foi de 7.948,21, distribuida entre teleosteos 
(2.846,91) e elasmobranquios (5.101,31), 
35,8% e 64,2%, respectivamente;

• as condigoes de mar foram medianas, 
nao tendo interferido na capturalidade das 
especies, mas a temperatura decresceu com 
a profundidade, estabelecendo a posiqao da 
termoclina em tomo de 250 metros;

• as especies de maior porte foram bata
ta (Lopholatilus villarii), com comprimento e

-A] IS MI / ■St r t,Oil
mg

tubarao Azul - Prionace Glauca
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Quarenta anos do primeiro brasileiro 

na Antartica (1958-1998), o medico 

e jornalista Durval Rosa Borges
Marcomede Rangel Nunes
Observatorio National - CNPqjMCT 
marcomed@on.br

retomou ao continente Antartico 33 anos 
depois, durante a Operagao IX (1989-90), 
no Voo de Apoio Antartico, (aviao 
Hercules C - 130, da FAB), a convite da 
SECIRM-PROANTAR. Visitou a Esta<;ao 
Ferraz e relembrou sua primeira via- 
gem, com bastante entusiasmo. Estive- 
mos presentes a esse importante acon- 
tecimento historico. No mesmo voo, esti- 
veram mais dois pioneiros do Brasil na 
Antartica, o Almirante Maximiano da Sil
va Fonseca, que concretizou a presenqa 
brasileira na regiao polar sul, com a aqui- 
si^ao do navio Barao de Teffe e a reali- 
zaqao da Operaqao Antartica I (1982- 
1983), pois na epoca estava a frente da 
pasta da Marinha, e o meteorologista 
Rubens Junqueira Villela que, seguin- 
do os passes de Durval, esteve, tambem, 
a convite da Marinha dos Estados Uni- 
dos, na Antartica (janeiro a abril de 1961) 
e foi ate o Polo Sul Geografico, em 18 de 
novembro, na Esta^ao Amundsen-Scott 
(so 600 pessoas haviam estado ali), sen- 
do o primeiro brasileiro a chegar ate 
aquela coordenada polar (90° Sul). Na- 
quele ano, o Tratado da Antartica foi san- 
cionado pelos paises signatarios. Sao 40 
anos da primeira presenqa brasileira na 
Antartica, que foram lembrados na ex- 
posiqao: “O Brasil na Antartica” (fotos e 
textos sobre os 15 anos da participagao 
do Brasil na regiao polar Sul - 1983- 
1998), realizada de 11 a 31 de mar^o de 
1998, no Planetario da cidade do Rio de 
Janeiro, pelo Observatorio Nacional - 
CNPq, sob nossa coordenacao, com apoio 
da SECIRM-PROANTAR.

Durval Rosa Borges nasceu em 1910, 
em Recife, formou-se pela Faculdade Na
cional de Medicina (1928-1933), em Sao 
Paulo, e foi redator da revista Visao sobre 
Medicina e Saude Publica, alem de profes
sor catedratico da Faculdade de Medicina, 
de Higiene e Saude Publica da Universida- 
de de Sao Paulo. Iniciou a fase jornalistica 
em 10 de julho de 1937.

Marcomede Rangel Nunes - Fisico do 
Observatorio Nacional - CNPq, socio fun- 
dador da Sociedade Brasileira de Historia 
da Ciencia - SBHC e membro da Academia 
Nacional de Letras e Artes - ANLA.

medico e jornalista brasileiro 
Durval Rosa Borges (1910- ), na
tural de Recife, foi o primeiro 

brasileiro a pisar no continente antarti
co, em 1958, a convite da Marinha dos 
Estados Unidos, realizando uma cober- 
tura jornalistica para a revista “Visao” e 
para o jornal “Correio da Manha”. Ele 
foi atras de noticias da viagem de dois 
exploradores: Sir Edmund Hilary e Sir 
Vivian Ernarst Fuchs, que marcaram en- 
contro no polo Sul, em expedi<;ao trans- 
antartica. Tudo foi arranjado pelo editor 
da revista, via Embaixada Americana, 
obtendo um convite da Marinha dos Es
tados Unidos. Durval, como cientista, 
tambem fez a cobertura do Ano Geofisico 
Internacional - AGI, que estava em an- 
damento. Foi tambem o primeiro brasi
leiro a hastear a bandeira nacional no 
continente gelado, fato este registrado 
em foto historica.

O

A esquerda, o meteorologista Rubens Junqueira Villela, 
primeiro brasileiro a pisar no polo sul em 1961 e, a 
direita, o medico e jornalista Durval Rosa Borges, o 
primeiro brasileiro a pisar na Antartica em 1958.
Foto no Voo de Apoio Antartico, SECIRM - PROANTAR. 
Foto: Jorge Ventura

Janeiro. Durante o Ano Geofisico Intemacio- 
nal-AGI (1957-58), 12 paises estudaram a An
tartica, tendo sido o maior projeto cientifico 
na historia da humanidade. O Brasil esteve 
presente a esse importante evento cientifico, 
com a presence do Dr. Durval.

A imprensa, na epoca, deu ampla cober
tura a viagem do brasileiro, em destaque nos 
jornais de Sao Paulo, do Rio de Janeiro e de 
Pernambuco. No ano seguinte, 1959, foi cria- 
do o Tratado de Washington, de cooperacao 
cientifica da Antartica, depois chamado de 
Tratado da Antartica, pelos paises que esti- 
veram estudando o local durante o AGI. Nes- 
se mesmo ano, Durval lanqou seu livro: “Um 
brasileiro na Antartica, cronica de uma via
gem ao redor do mundo”, com 183 paginas, 
fartamente ilustrado com fotos e mapas, ten
do sido publicado pela Sociedade Geografica 
do Rio de Janeiro. Escreveu varies artigos 
sobre a Antartica, cobrando, inclusive, a par- 
ticipacao do Brasil. Mas o Brasil so aderiu ao 
Tratado da Antartica em 1975,17 anos de
pois da faqanha do medico e jornalista Durval 
Rosa Borges, e a primeira expedite oficial 
brasileira, a Opera^ao Antartica I, so acon- 
teceu passados 26 anos. No ano em que o 
Brasil completa 15 anos de presenqa no 
continente gelado (1983-1998), realizando 
pesquisa cientifica, e muito importante 
lembrar do pioneiro Durval. Ele so

VOLTA AO MUNDO

Para chegar na Antartica e depois 
retornar ao Brasil, Durval deu a volta ao 
mundo de aviao. Percorreu todos os con- 
tinentes, num total de 70.000 km, utili- 
zando 11 companhias aereas. SaiudeSao 
Paulo, onde reside ate hoje, para o Rio de 
Janeiro, e posteriores escalas em Nova York, 
Los Angeles, Honolulu, Ilhas Fiji e Nova 
Zelandia. Dali, segundo o combinado, se- 
guiria de aviao ate o continente Antartico, 
mas acabou embarcando no quebra-gelo 
Glacier, “que jogava muito, muito mesmo”, 
nas palavras do medico Durval Borges. Vi
sitou as estaqoes de MacMurdo e Little Ame
rica, na Antartica, conversando com varios 
oficiais e pesquisadores. Projetou filme em 
16 mm, sobre o pantanal brasileiro. Por 
causa da viagem, emagreceu 11 quilos, ten
do permanecido na Antartica de 17 de ja
neiro a 12 de marqo de 1958. A bandeira 
brasileira que ele levou esta hoje no Mu- 
seu Naval, da Marinha do Brasil, no Rio de
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capaz de gerar incremento na produqao, con- 
siderando a utilizacjao das mesmas artes de 
pesca atualmente utilizadas, como a rede de 
emalhar para a captura de lagostas e a linha 
de mao na captura de peixes de alto valor 
comercial. Diante desse quadro, foram 
traqadas as metas a serem atingidas pelo Pro
jeto, baseadas na necessidade de incremen
to da producin' pesqueira atual visando a 
buscar sustentabilidade ao aumento do es- 
forqo de pesca gerado pela liberaqao das no
vas embarca^oes. Dentro desse contexto, in- 
serem-se treinamentos especlficos para auti- 
liza^ao de equipamentos eletronicos, como o 
GPS (Global Positioning System), ECOSSONDA 
e radio VHP, os quais foram financiados junto 
com as embarcaqoes; adaptacao e difiisao de 
novas tecnologias de captura, como o espinhel 
oceanico; desenvolvimento e implantagao de 
atratores e recifes artificiais; assistencia tec- 
nica em organizagao e administra^ao e cur- 
sos de beneficiamento do pescado, visando a 
agregar valor ao produto, dirigido as mulhe- 
res e filhas de Pescadores.

Inicialmente com o apoio da Fundaqao de 
Amparo a Pesquisa e Tecnologia do Estado 
de Pernambuco - FACEPE, foram realizadas 
atividades de integracao nas comunidades. 
No final de 1996, o Projeto foi inserido no Pro
grama Estadual de Difusao Tecnologica - 
PEDITEC, que tern como objetivo promover o 
desenvolvimento sustentavel do Estado, for- 
talecendo suas economias de base local, atra- 
ves da capacitaqao profissional e da difusao 
de tecnologias apropriadas para o setor pro- 
dutivo. 0 Projeto Pesca Maritima e formado

por uma equipe de 3 docentes, 6 discentes 
do curso de Engenharia de Pesca e 3 Enge- 
nheiros de Pesca com dedicaqao exclusiva, 
todos bolsistas do CNPq. 0 Projeto atua em 
parceria com outros orgaos govemamentais 
e ONG’S, como O PRORURAL, 0 BNB/PNUD e 0 
Centro Josue de Castro.

Completando um ano de atuaqao, o pro
jeto ja dispoe de resultados satisfatorios prin- 
cipalmente no relacionamento entre produ- 
tor-Universidade, ampliando o leque de atu- 
aqao da mesma. Com o apoio do Fundo de 
Amparo ao Trabalhador - FAT, foram realiza- 
dos 13 treinamentos de equipamentos ele
tronicos e 7 cursos de higiene, conservaqao e 
beneficiamento do pescado nas Colonias e 
Associates do litoral de Pernambuco. No to
tal, foram benefidadas aproximadamente 200 
pessoas, entre Pescadores, esposas, filhas e 
mulheres das comunidades. A assistencia tec- 
nica e um processo continuo de convivencia, 
fazendo com que a equipe dedique 50% de 
seu tempo de trabalho nas praias. Para o pro
ximo ano, alem da continuidade dos referi- 
dos cursos e treinamentos, pretende-se ini- 
ciar o desenvolvimento de novas tecnologias 
para o setor da pesca artesanal.

A integrate da Universidade com a co- 
munidade transformou-se numa realidade 
por meio do projeto Pesca Maritima, pionei- 
ro no Departamento de Pesca da UFRPE, in
serido no Programa Estadual de Difusao 
Tecnologica - PEDITEC, com resultados bas- 
tante satisfatorios e beneficios inegaveis a 
comunidade, fortalecendo, assim, o tripe da 
Universidade: Ensino, Pesquisa e Extensao.

A Universidade precisa sair de dentro do campus! 
A Universidade precisa integrar-se d sociedade!
A Universidade precisa contribuir para a 
transformafdo da realidade!

Mk partir dessas premissas, o Departa- 
MMi. mento de Pesca da Universidade Fe- 
B a deral Rural de Pernambuco idealizou 

o Projeto de Capacitaqao Tecnologica da Pesca 
Artesanal Maritima do Estado de Pernambuco, 
com o objetivo de difundir tecnologias apro
priadas para os Pescadores artesanais do lito
ral do Estado de Pernambuco, de forma 
participativa e a partir das demandas detecta- 
das nas comunidades. A liberate de financia- 
mentos para as comunidades pesqueiras re- 
forqou a elaborate e implanta^ao do presente 
Projeto. A partir de 1995, inidou-se um proces
so de finandamentos de embarcaqoes pesquei
ras, equipamentos eletronicos de auxilio a na- 
vega^ao e pesca, petrechos de pesca, estrutu- 
ras de armazenagem, administrate e trans- 
porte, atraves do Banco do Nordeste do Brasil 
- BNB. Apenas no Estado de Pernambuco fo
ram liberadas mais de 100 embarcates com o 
casco de fibra e benefidadas aproximadamen
te 10 Colonias e Associates de Pescadores. O 
planejamento dessas aqoes, no entanto, nao 
contou com tuna participate efetiva dos ato- 
res envolvidos com a atividade no Estado, in- 
duindo ai a comunidade tecnico-cientifica, ge- 
rando dificuldades para a operacionaliza^ao 
dos finandamentos.

A exaustao dos estoques costeiros ja e fato 
conhecido no litoral nordestino, podendo-se 
afirmar que um aumento de esforqo nao sera
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