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P or meio da Resolugdo n° 
001/ 98, de 25/08/98, da 
CIRM, foi criado o Comite 

Executive para o Programa Arqui
pelago e seus Subcomites Cienti- 
fico/Ambiental e Logistico/Manu- 
tengao, vinculado ao PSRM, extin- 
guindo o Grupo de Trabalho Per- 
manente para o Programa Arqui
pelago. Coordenado pela SE- 
CIRM, fazem parte desse Comite 
Executive os Ministerios da Mari- 
nha, das Relagoes Exteriores, da 
Educagao, de Minas e Energia, da 
Ciencia e Tecnologia, do Meio Am- 
biente, Extraordindrio de Projetos 
Especiais e o IBAMA.

Desde a inauguragdo da Es- 
tagao Cientifica no Arquipelago 
de Sdo Pedro e Sdo Paulo, foram 
realizadas 22 viagens de trans- 
porte e apoio aos 55 pesquisa- 
dores que, nesse periodo, de- 
senvolveram onze projetos cien-

tificos na area de biologia.
Alem disso, foram realizados 4 

treinamentos Pre-Arquipelago, na 
Base Naval de Natal, dos quais jd par- 
ticiparam, ate o memento, 95 pesqui- 
sadores, estando aptos para guarne- 
cerem a Estagdo Cientifica. O Co- 
mando do 3° Distrito Naval vem pres- 
tando o apoio necessdrio para a ma- 
nutengdo preventive e corretiva dos 
equipamentos e instalagdes da Esta
gdo Cientifica.

O Grupamento de Navios Hidro- 
ceanogrdficos, da Diretoria de 
Hidrografia e Navegagdo, por meio 
do Navio-Faroleiro Almirante Graga 
Aranha, jd realizou 5 expedigoes ao 
Arquipelago de Sdo Pedro e Sdo Pau
lo para efetuar o transporte de ma
terial para a Estagdo Cientifica, bem 
como para apoiar as equipes de re- 
portagem da revista "Isto E" e do pro
grama "Globo Reporter" na divulga- 
gdo do Programa Arquipelago.
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Brasil assina Protocolo da Autoridade 

Internaeional dos Fundos Marinhos

N a segunda reuniao da IV rio que o organismo seja dotado de agosto de 2000, na sede da 
Sessdo da Autoridade de personalidade juridica inter- ONU, em Nova York.
Internaeional dos Fundos nacional, o que sera possivel

com a adogdo do Protocolo.
Na fotografia, observa-se o Che- 

fe da Delegagdo brasileira e re- 

presentante do 
Presidente da Re- 
publica, Embaixa- 
dor Sergio Arru- 
da, procedendo d 
assinatura do Pro
tocolo na presen- 
ga dos demais 
membros da dele
gagdo, composta 
por integrantes da 
SECIRM, do Esta- 
do-Maior da Ar
mada e do Minis- 
terio de Minas e

Marinhos (ISBA), ocorrida no pe-
riodo de 17 a 28 de
agosto de 1998, em
Kingston, Jamaica,
foi aprovado o 'Pro
tocolo de Privilegios If

nacional vinculado
d ONU, que foi
aberto d assinatura
por todos os mem
bros.

Como se sabe, a
ISBA foi esta- 
belecida pela Con- 
vengdo das Nagdes Unidas sobre 
o Direito do Mar, como organismo 
responsdvel pela gestdo dos recur-

Ato de assinatura do protocolo, pelo Embaixador 
do Brasil na Jamaica

O Brasil foi o setimo Estado Energia, alem do Secretdrio-Ge' 
Parte da ISBA a aderir ao Proto- ral da ISBA, Dr. Satya Nandan e 
colo, o qual permanecerd aberto do representante do Secretdrio- 
aos demais Estados ate o dia 16 Geral da ONU.sos marinhos situados na "Area", 

isto e, na regido alem dos espagos 
jurisdicionais maritimos dos Esta
dos. Para que a "Autoridade" pos- 
sa desempenhar adequadamen- 
te suas fungdes, torna-se necessd-

Transferencia do NPq "D1ADORIM" para a MB, sob 
a custodia do IEAPM, para realizar operagoes no 

SCORE-Central (Programa REVIZEE)
riamente, nas atividades em proveito do 
Programa REVIZEE, podendo, eventual- 
mente, atender a outras necessidades 
de pesquisa apresentadas pelo IEAPM. 
Desta forma, o SCORE-Central passa a 
contar com um meio flutuante exclusive 
para realizar cruzeiros de prospeegao, 
de acordo com a programagao 
estabelecida pela Coordenagao Geral 
do Programa.

Com o proposito de atender as 
necessidades apontadas pela Coor
denagao Geral do Programa REVIZEE 
relativas d carencia de meios flutuan- 
tes disponiveis para atender o 
SCORE-Central, o NPq "Diadorim" foi 
transferido para a MB, ficando sob a 
custodia do Institute de Estudos do 
Mar "Almirante Paulo Moreira" 
(IEAPM), a fim de realizar operagoes 
de pesquisa na regiao central do re- 
ferido Programa.

Apos os entendimentos mantidos 
entre os orgaos envolvidos no assun- 
to, no dmbito da CIRM, o referido na- 
vio de pesquisa, pertencente ao 
IBAMA, e sediado anteriormente 
CEPSUL (Itajai-SC), foi movimentado 
para a cidade de Arraial do Cabo, 
para ser empregado, priorita-

Publicagao Semestral da Secretaria 
da Comissao Interministerial para 

os Recursos do Mar
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A Politica Nacional para os 
Recursos do Mar (PNRM) 
tem por finalidade fixar as 

medidas essenciais tanto d 
integragao do Mar Territorial, da 
Plataforma Continental e da Zona 
Economica Exclusiva (ZEE) ao es- 
pago brasileiro quanto ao uso sus- 
tentdvel dos recursos do mar, ai 
compreendidos os recursos vivos e 
os ndo-vivos da coluna d'dgua, do 
solo e do subsolo, que apresentem 
interesse para o desenvolvimento 
economico e social do pais.

A PNRM se consubstancia em 
pianos e em programas 
plurianuais e anuais decorrentes, 
elaborados pela Comissao 
Interministerial para os Recursos 
do Mar (CIRM), que se desdobram 
em projetos especificos, que sao os 
documentos bdsicos de trabalho.

Compete a 
CIRM, nos termos 
da legislagao em 
vigor, coordenar 
os assuntos rela
tives a conse- 
cugao da PNRM e 
proper, ao Presi- 
dente da Republi- 
ca, as priorida- 
des para os pro-

O Plano Setorial para os Recur
sos do Mar (PSRM), com vigencia 
plurianual, constitui um desdobra- 
mento da PNRM.

Assim, o planejamento de to- 
das as atividades relacionadas 
com os recursos do mar, nos diver- 
sos organismos envolvidos com 
esta area, deve guardar conlormi- 
dade com as diretrizes do PSRM.

Tendo em vista que o periodo 
de vigencia do IV PSRM expirou ao 
final de 1998, a Secretaria da Co
missao Interministerial para os Re
cursos do Mar (SECIRM) promoveu 
um Workshop no periodo de 5 a 9 
de outubro de 1998, na cidade de 
Fortaleza, CE, para elaboragao do 
V Plano Setorial para os Recursos 
do Mar, que tem como objetivo pri
mordial o conhecimento e a avali- 
agdo da potencialidade dos recur-

convidados, e compareceram ao 
evento, representantes dos Ministe- 
rios integrantes da Subcomissdo 
para o PSRM, e parcela significati- 
va da comunidade cientifica brasi- 
leira, representada por pesquisado- 
res oriundos das mais relevantes 
instituigbes do Pais, especialistas 
nesses assuntos, de acordo com um 
judicioso criterio de distribuigdo ge- 
ogrdfica, em dmbito nacional. Adi- 
cionalmente, fizeram-se, tambem, 
presentes representantes de outras 
instituigoes governamentais, que 
ndo integram a Subcomissdo, mas 
participam dos programas desen- 
volvidos pela CIRM.

Em que pese a variada gama de 
temas analisados, as diversas dis- 
cussdes desenvolveram-se de for
ma muito produtiva e em elfma de 
perfeita harmonia, tendo sido per- 

manentemente 
norteadas por 
um elevado espi- 
rito de colabora- 
gdo e busca do 
desejado con- 
senso, de modo a 
se obter, ao final 
dos trabalhos, a 
requerida quali- 
dade e legitimi- 
dade inerentes a 
um documento 
dessa natureza.

Em confinui- 
dade ao proces- 
so de tramitagao 
formal, foi apro- 
vada pela CIRM, 
em sua 138° Ses- 
sao Ordindria, a 

proposta do V Plano Setorial para 
os Recursos do Mar, que vigorard 
no periodo de 1999 a 2003, posteri- 
ormente submetida d apreciagao 
do Exm° Sr. Presidente da Republi- 
ca, acompanhada de Exposigdo de 
Motives e minuta do Decreto perti- 
nentes.

gramas e proje
tos que a inte
gram.

A implemen- 
tagdo das ativi
dades relatives 
aos recursos do 
mar se da de for
ma descentrali- 
zada, por mefo 
de diversos agentes, no dmbito de 
ministerios, estados, municipios, 
instituigbes de pesquisa, comuni
dade cientifica e iniciativa privada, 
de acordo com as respectivas com- 
petencias e em consondncia com 
as diretrizes estabelecidas na 
PNRM.

Mesa diretora da cerimdnia de 
abertura do Workshop

sos vivos e ndo-vivos das areas 
marinhas sob jurisdigdo nacional, 
e as adjacentes, visando a gestdo 
e ao uso sustentdvel desses recur
sos.

De modo a permitir uma am- 
pla discussdo sobre os assuntos 
do importante documento, foram
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Vencedores de Concurso de Redondo sobre "A 

Importdncia do Mar para o Brasil" visitam a 

Expo-98 e o Arqulpelago de Fernando de Noronha
Os alunos classificados em 1° lu- 

gar, nos tres niveis de escolaridade,
centra turistico brasileiro.

A SECIRM, desta maneira, cumpre 
viajaram para Lisboa-Portugal, onde mats uma das etapas do Programa de 
visitaram a Exposigao Mundial so- Mentalidade Maritima (PROMAR), 
bre os Oceanos (EXPO-98). A comi- contribuindo para a criagao do enten- 
tiva, ao visitor o Pavilhdo do Brasil, dimento da importdncia do mar no seio
foi recebida pelo comissdrio brasi- da juventude brasileira. 
leiro na EXPO-98,
Ministro Henrique 
Brandao Caval-Vencedores do Concurso de Redagao 

visitam Fernando de Noronha canti.
Os alunos 

classificados em 
2° e 3° lugares, vi
sitaram o Arqui- 
pelago de Fer
nando de Noro
nha, onde tive- 
ram a oportuni- 
dade de vivenciar 
a natureza da- 
quele importante

A Secretaria da Comissao 
Interministerial para os Re 
cursos do Mar (SECIRM) pre- 

miou os alunos vencedores do concur
so de redagao, de dmbito nacional, 
sobre "A Importdncia do Mar para o 
Brasil", com viagens d Lisboa e ao Ar- 
quipelago de Fernando de Noronha, 
realizadas no recesso escolar de ju- 
Iho de 1998. Stand do Brasil na EXPOMAR

Aprovado o Plano de A?do Federal para a Zona Costeira (PAFZC)
A Comissao Interministerial para os 

Recursos do Mar (CIRM) aprovou, por meio 
da Resolugao n° 005/98, de 02 de dezem- 
bro de 1998, o Plano de Agcto Federal para 
a Zona Costeira (PAFZC), elaborado pelo 
Grupo de Integragao do Gerenciamento 
Costeiro (GI-GERCO), que tem por objeti- 
vos:

GI-GERCO, no ambito da CIRM, para pro
mover a articulagao das agoes federais 
incidentes na Zona Costeira, a partir da 
aprovagao de pianos de agao federal.

Neste sentido, coube ao Grupo a ela- 
boragdo do Plano de Gestdo da Zona 
Costeira, instrumento previsto no PNGC 
II, com o estabelecimento de metas e 
agoes prioritdrias para a constituigao de 
uma agao integrada na esfera publica 
federal na regiao, articulada, tambem, 
com estados e municipios, de forma a 
harmonizar os interesses e as interven- 
goes dos diversos niveis de governo.

No periodo de 13 a 17 de abril de 
1998, foi realizado um workshop de alcan- 
ce nacional para orientar o planejamen- 
to e a gestao da Zona Costeira. Foi uma 
atividade interna do GI-GERCO, porem 
aberta a convidados, visando a aprimo- 
rar o relacionamento e d cooperagao 
entre as instituigoes participantes e a es- 
tabelecer indicadores gerais para as 
suas proprias politicas, quando pratica- 
das nos espagos litordneos.

Os objetivos do workshop foram:

- elaborar um Plano de Agao Federal 
para a Zona Costeira (PAFZC), definindo 
estrategias, diretrizes de atuagao e indi- 
cando possibilidades de agoes cooperati- 
vas; e

- elaborar uma Agenda de Agoes, de 
curto prazo, estabelecendo iniciativas ime- 
diatas de implantagao do Plano de Gestao, 
definindo tarefas e indicando os seus exe- 
cutores.

- orientar as agoes do Governo Fede
ral na Zona Costeira, mediante o planeja- 
mento participativo e a implementagao de 
um elenco de agoes priorizadas;

- identificar oportunidades de 
otimizagao da capacidade instalada e pro
mover a cooperagao interinstitucional; e

- promover o desenvolvimento de 
agoes estrategicas para harmonizagao e 
articulagao de politicas publicas inciden
tes na Zona Costeira, buscando respon- 
sabilidades compartilhadas de atuagao.

Considerando o disposto no Plano 
Nacional de Gerenciamento Costeiro II 
(PNGC II) sobre as responsabilidades 
atinentes d execugao das agoes previstas, 
foi instituido, por meio da Portaria Ministe
rial n° 0440, de 20 de dezembro de 1996, o

O PAFZC constitui o resultado de um 
processo onde destacam-se os seguintes 
passes:

- exposigao dos diversos setores go- 
vernamentais que atuam na Zona Costei
ra - inicialmente, nas sessoes do GI- 
GERCO e, complementarmente, no 
workshop;

- organizagao da la versdo do PAFZC 
a partir dos subsidies gerados 
workshop; e

- apreciagdo da primeira versao do 
PAFZC no GI-GERCO, adequagao do seu 
conteudo, definigao de prioridades e con- 
solidagao da versdo final, para aprovagao 
pela CIRM.

no
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XI Semana Nacional 

de OceanografiaO Programa Train-Sea-Coast 
realizou, no periodo de 5 a 
16 de outubro de 1998, o cur- 

so "Gerenciamento Costeiro Integra- 
do: Trocas e Interrelagoes entre os 
Sistemas Continental e Oceanico 
Adjacente", no Centro de Estudos do 
Mar da Universidade Federal do 
Parana. Este foi o primeiro curso ofe- 
recido na forma itinerante. O curso 
tem como objetivo principal transmi- 
tir a nogao de interdisciplinaridade, 
enfatizando a necessidade de evoluir 
de uma visao segmentada para um 
enfoque integrado do meio ambien- 
te. Na sua forma itinerante, ele per- 
mite orientar o curso para problemas 
regionais, alem de ampliar o mime- 
ro de profissionais alcangados.
Estd programado tambem, para o 
periodo de 16 a 25 de margo de 1999, 
identico oferecimento no Para. A Se- 
cretaria de Ciencia e Tecnologia do 
Para (SECTAM) sera a instituigdo co-

ordenadora local do evento.
O Programa realizou, ainda, no 

periodo de 24 de novembro a 3 de 
dezembro de 1998, na FURG,
Rio Grande, uma segunda oferta do 
curso. Este curso, em nivel nacio
nal, pretende atender aos interes- 
ses dos diversos estados envolvidos 
no gerenciamento costeiro.

Participaram do evento:
- Procuradoria da Republica - 

Rio Grande/RS;
- Secretaria de Recursos 

Hidricos - MMA;
- CEPSUL - IBAMA/SC;
- IBAMA - Rio Grande/RS;
- Diretoria de Fbrtos e Costas - MM;
- Secretaria de Ciencia e 

Tecnologia do Para - SECTAM/PA;
- Institute de Desenvolvimento 

Economico e Meio Ambiente - 
IDEC/RN; e

- Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente de Vitoria - ES.

Por ocasiao da XI Semana Naci
onal de Oceanografia, organizada 
pela Fundagdo Universidade do Rio 
Grande (FURG), no periodo de 18 d 
23 de outubro de 1998, em Rio Gran
de (RS), a SECIRM ministrou pales
tra sobre as atividades da CIRM.

O evento, bastante concorrido, 
teve, tambem, uma exposigdo dos 
programas da CIRM, que colaborou 
sobremaneira para a divulgagao ao 
publico que Id compareceu, estima- 
do em cerca de 1200 universitdrios/ 
pesquisadores da area de oceano
grafia, e afins.

em

Aprovada a Agenda
Ambiental Portudria

P Palestra da SECIRM no eventoela Resolugao n° 006/98, de 02 
de dezembro de 1998, a 
CIRM aprovou a Agenda 

Ambiental Portudria, elaborada pelo 
Subgrupo de Trabalho criado, no 
dmbito do GI-GERCO, para este fim. 
O Subgrupo foi instituido pela Por- 
taria n° 005, de 19/03/98, da SECIRM, 
e surgiu da discussao sobre a ques- 
tao ambiental no processo de mo- 
dernizageto portudria, no dmbito do 
Grupo Executive para Moderniza- 
gao dos Portos (GEMPO).

Tal necessidade comegou a ser 
trertada a partir da inclusao de agoes 
intitulada11 Adequagdo do Subsetor 
aos novos pardmetros ambientais 
vigentes no Pais1', no Plano de Agdo 
Governamental para o Subsetor

Portudrio - documento bdsico da 
2° fase do Programa Integrado de 
Modernizagdo Portudria (PIMOP).

A agdo visa ao estabelecimen- 
to de mecanismos que permitam 
o acompanhamento e o cumpri- 
mento de normas de preservagdo 
ambiental em todos os portos, e a 
avaliagdo dos seus efeitos no se-

A promogdo dos programas da 
CIRM recebeu espago, tambem, na 
Radio Universitdria, com entrevista 
ao vivo, do representante da 
SECIRM, permitindo alcangar um 
maior publico, ainda no decorrer do 
evento.

ili SECIRMtor.
A Agenda Ambiental Portud

ria - mecanismo bdsico para 
atendimento da demanda - tem 
o proposito de fazer o acompa
nhamento sistemdtico das agoes 
dos diversos agentes envolvidos 
no setor portudrio, a fim de 
adequd-lo aos pardmetros am
bientais vigentes. Stand da SECIRM
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CIRM Desenvolve Projeto de Mentalidade 

Maritima na Regido dos Lagos
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o Institute de Estudos do Mar 
Almirante Paulo Moreira 
(IEAPM) firmou um conve- 

nio com a SECIRM, com o proposito 
de elaborar e desenvolver estudo 
preliminar sobre o indice de Menta
lidade Maritima e estabelecer sub
sidies para, futuramente, aplicd-los 
ao desenvolvimento de Projeto de 
Mentalidade Maritima na Regiao 
dos Lagos-RJ.

A Regido dos Lagos, devido as 
suas caracteristicas geogrdficas e 
oceanogrdficas, teve seu desen
volvimento impulsionado pelas ati- 
vidades maritimas - primeiro, pela 
pesca e a produgdo salineira; pos- 
teriormente, pelo turismo. Todavia, 
ndo ocorreu, paralelamente, uma 
preocupagdo com a preservagdo do 
meio ambiente marinho e costeiro, 
devido, principalmente, ao isola- 
mento entre as comunidades locais 
e a dificuldade de repasse do co- 
nhecimento cientifico d populagdo. 
A consequencia desta desinforma- 
gdo e bem visivel na ocupaqdo 
desordenada do litoral, no compor- 
tamento das pessoas nas praias e 
na falencia da pesca.

O conjunto do problema justifi- 
ca o desenvolvimento de um Projeto 
Regional de Mentalidade Maritima, 
que contribua para valorizar as ati-

vidades voltadas para o mar, para 
conscientizar quanto d sua 
potencialidade e para incentivar 
a sua conservagdo, por intermedia 
da exploragdo racional e susten- 
tdvel.

versitdrio, um metodo para medir o 
indice das comunidades e o poten- 
cial de mentalidade maritima dos 
municipios de Arraial do Cabo, Cabo 
Frio e Sdo Pedro da Aldeia, compa- 
rando as tres populagoes. Preve, 
tambem, a realizagdo de mesas re- 
dondas, para incentivar o debate so
bre as potencialidades de desenvol
vimento sustentdvel: a pesca, o turis
mo, os esportes nduticos, os 
ecossistemas costeiros, a educagdo 
ambiental e outros assuntos re- 
lacionados ao mar.

Inicialmente, o estudo foi apli- 
cado de forma experimental em 
Arraial do Cabo, Cabo Frio e Sao 
Pedro da Aldeia, durante o segun- 
do semestre de 1998. Caso os re- 
sultados sejam positives, sera ela- 
borado um projeto de mentalida
de maritima para ser aplicado na 
Regiao dos Lagos, em 1999. Este 
estudo tern por objetivo aferir, por 
meio de uma pesquisa de opinido 
(censo) entre os estudantes de 1° 
e 2° graus, os universitdrios, os pro- 
fessores, os profissionais de ensi- 
no, as comunidades, as associa- 
goes de Pescadores, os 
maricultores, os mergulhadores, 
os lotografos submarinos, os mem- 
bros das administragoes munici- 
pais e outros segmentos, quais os 
eventos que podem despertar o 
interesse pelas coisas do mar e 
conscientizar a populagao, em es
pecial as criangas e os jovens da 
regido, sobre a importdncia e a 
responsabilidade de sua atuagdo 
na preservagdo dos mares. O es
tudo desenvolverd, com apoio uni-

1° Seminario Binacional de Cooperagdo Brasil/ 

Argentina em Ciencia e Tecnologia do Mar

ASECIRM participou do Navegagdo da Marinha do Brasil e de institui- 
1° Seminario Binacio- goes oficiais da Argentina.
nal de Cooperagdo ....... .

Brasil/Argentina em Ciencia e 
Tecnologia do Mar, realizado no 
periodo de 21 a 25/set/98, na 
Fundagdo Universidade do Rio 
Grande (FURG), coordenado 
pelo Ministerio da Ciencia e 
Tecnologia (MCT).

O evento contou com a pre- 
senga de representantes da co- 
munidade cientifica brasileira, 
da Diretoria de Hidrografia e

O objetivo do seminario foi 
a elaboragdo de um edital, vd- 
lido no Brasil e na Argentina, 
para apresentagdo, por parte 
da comunidade cientifica, de 
projetos de ciencia e tecnologia 
do mar que envolvam pesqui- 
sas e capacitagdo de recursos 
humanos em ambos os paises. 
Visa a prover, assim, a regido 
do Atldntico SW de um Progra- 
ma Binacional, a ser executa- 
do durante os anos de 1999 e 
2000.

El. BO
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7° DN e SECIRM concluem Projeto de 

Mentalidade Maritima
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o Comando do 7° 
Distrito Naval, em 
parceria com a 

Secretaria da Comissdo 
Interministerial pa'ra os Re- 
cursos do Mar (SECIRM), re- 
alizou, no dia 12 de dezem- 
bro de 1998, a cerimonia de 
encerramento do Projeto de 
Mentalidade Maritima de- 
senvolvido pelo setor de

sas areas do conhecimen- 
to, procurando transmitir, 
as criangas, a importdncia 
do mar e da sua responsa- 
bilidade na preservagao do 
meio ambiente marinho.

Com o projeto, o Clube 
Naval pode expandir as ati- 
vidades da Flotilha de 
Optimist e prestar um ser- 
vigo social d comunidade, 

ndutica do Clube Naval com um que teve duragdo de tres me- dando as criangas carentes a 
grupo de criangas carentes da ses, contou com a participagdo oportunidade de vivenciar as li- 
cidade de Luzidnia. O projeto, de especialistas das mais diver- des do mar .

Criangas do Projeto de Mentalidade 
Maritima visitam a SECIRM

Mentalidade Maritima no Centro Federal de Educagdo Tecnologica do Ceard (CEFET)

Dentro do Pro- 
grama de Mentali
dade Maritima 
(PROMAR), a SE
CIRM participou da 
"Escola Aberta" do 
CEFET, nos dias 05 
e 06 de novembro 
de 1998, em Fortale
za - CE, com uma 
exposigdo itineran- 
te divulgando os 
programas da 
CIRM, que alcan- 
gou publico significative entre estudantes do ensino medio e relagdo

a comunidade em
geral.

O interesse do
cearense pelo mar 
e seu desconheci- 
mento dos progra
mas da CIRM justi- 
ficaram a presenga 
do PROMAR 
evento, que levou 
dquele publico mai- 
ores informagoes 
sobre o que o Pais 
tern realizado com 

aos recursos do mar.

no

Stand da SECIRM desperta grande 
interesse dos visitantes

- REVIZEE
O NOc Antares realizou a 

operageto oceanografica 
Nordeste III - REVIZEE, no 
periodo de 22/04 a 20/07/98, 
executando seis pernadas, 
num total de setenta dias de 
mar, visitando, ainda, os por- 
tos de Salvador, Recife, For
taleza, Natal e Cabedelo.

Durante o periodo, foram

feitas pesquisas nas diver- 
sas areas de conhecimento

em prol do Programa 
REVIZEE, consubstanciando, 
assim, mais uma importante 
etapa na busca da definigeto 
dos pardmetros que ircto 
balizar os niveis do potenci- 
al sustentdvel de capture 
dos recursos vivos da nossa 
Zona Economica Exclusive 
(ZEE).Navio Oceanografico Antares
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Convenio CIRM/Governo do Estodo da Bahia/IFREMER
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F cionar as informagoes exigidas pelo 
setor pesqueiro, de grande relevdncia 
socio-economica, traduzindo-se pela 
geragao de cerca de 880 mil empre- 
gos, envolvendo, direta ou indireta- 
mente, um contigente de 4 milhdes de 
pessoas.

Da mesma forma, a imple- 
mentagdo do Programa ird contribuir, 
sobretudo, para o atingimento dos pro- 
positos previstos pelo REVIZEE, no que 
se refere aos compromissos assumi- 
dos pelo Brasil ao ratificar, em 1988, a 
Convengdo das Nagoes Unidas sobre 
o Direito do Mar. Permitird que o Pais 
garanta os seus direitos de soberania, 
para fins de exploragao e aproveita- 
mento, conservagao e gestdo de re- 
cursos vivos da ZEE, dentro da otica 
sustentdvel dos recursos do mar.

maio/julho de 1999.
Tendo em vista a carencia de 

meios flutuantes para a realizagdo de 
prospecgao hidroacustica no Pais, e, 
ainda, as dificuldades orgamentdri- 
as enfrentadas pelo Programa 
REVIZEE, a proposta apresentada 
pela BAHIA PESCA certamente se 
constituird em um importante refor
go ao Programa nas regioes Nordes- 
te e Central, em especial quando se 
considera o alto nivel tecnoldgico dos 
equipamentos de pesquisa disponi- 
veis no NOc THALASSA, a serem 
operados por pesquisadores nacio- 
nais selecionados no dmbito do Pro-

oi assinado, no dia 10 de de- 
zembro de 1998, o convenio 
estabelecido entre a CIRM, o 

governo do Estado da Bahia e o Insti
tute Frances de Pesquisa para Explo- 
ragdo do Mar - IFREMER -, que tern por 
objetivo a troca de experiencia cienti- 
fica entre os parceiros, por meio da 
realizagdo de trabalhos de 
prospecgao dos recursos pesqueiros 
na Zona Economica Exclusiva - Regido 
Central, no dmbito do programa 
REVIZEE.

O convenio preve a utilizagdo 
de um moderno navio de pesquisa 
do IFREMER, o NOc THALASSA, 
que realizard campanhas nos pro- 
ximos dois anos em proveito do Pro
grama REVIZEE. A primeira sera 
um cruzeiro de ecointegragdo, em

grama.
Ndo e demais salientar, ainda, 

que esta parceria ird reforgar a ca- 
pacidade do Programa em propor-

PNBOIA langa bbia de deriva
O NOc AN-

REMPLAC inicia 
suas atividodesTelecom unication 

System (GTS) e, 
futuramente, pela 
INTERNET, no site 
da Diretoria de 
Hidrografia e Na- 
vegagdo.

Para o ano de 
1999, o Programa 
preve o langa-

grama Nacional de Boias (PNBOIA). mento de mais boias na area do 
Os dados obtidos serao transmitidos Atldntico Sul, em prosseguimento a 
pelo
disponibilizados d comunidade nica destinada d obtengdo de dados 
usudria por meio do Global meteorologicos e oceanogrdficos.

TARES langou, | 
nos dias 6 e 8 de S 
dezembro de 
1998, respectiva- 
mente, nas cos
tas do estado da 
Bahia, as duas 
primeifas boias 
de deriva do Pro-

Durante o mes de novembro de 
1998, foi assinado Convenio entre a 
SECIRM e a Fundagdo Cearense de 
Pesquisas e Cultura (FCPC), institui- 
gao vinculada d Universidade Fede
ral do Ceara (UFC). O convenio tem 
como objeto o levantamento dos da
dos preterites de geologia, 
geoquimica e geofisica marinha de 
toda a Plataforma Continental Juridi- 
ca Brasileira (PCJB), primeiro passo 
a ser executado no cumprimento do 
Programa de Avaliagao da 
Potencialidade Mineral da Plataforma 
Continental Juridica Brasileira 
(REMPLAC).

Boia de deriva

ARGOSsistema e implementagao de uma rede oced-

r n
Desejo receber gratuitamente o Informativo CIRM 

I | Mudar meu enderego para:

Nome:

Cargo ou fungdo:

Enderego;...........

Cidade:...............

Instituigao:

OF; CEP:

Envie para SECRETARIA DA CIRM - Ministerio da Marinha - EMI, Bloco N, 3° andar, Anexo B - Brasilia - DF - CEP: 70.055-900
L
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_______________________ PROANTAR
Treinamento Pre-Antdrtico/98 

(Operagdo Antdrtlca XVII)visando ao treinamento dos 
candidatos ao Grupo-Base 
da Estagdo Antdrtica Co- 

mandante Ferraz (EACF) e dos pes- 
quisadores com atividades na An
tdrtica, durante a Operagdo Antdr
tica XVII, a Subsecretaria para o 
Programa Antdrtico Brasileiro reali- 
zou o Treinamento Pre-Antdrtico/98, 
no periodo de 31/08 a 18/09/98, com 
excelentes resultados alcanpados.

O evento, ministrado para 79 
participantes (47 pesquisadores e 
32 militares), foi dividido em tres lo
ses distintas, a saber:

la Fase - Instrugdo Bdsica - 31/08 
a 08/09/98, realizada no Centro de 
Adestramento da Ilha da 
Marambaia - CADIM, para todos os 
participantes;

2a Fase - Prdtica de mon- 
tanhismo e adaptagao as condigdes 
adversas, de 09 a 12/09/98, con-

Prdtica de alpinismo

duzida no Parque Nacional de 
Itatiaia, com os militares e os 
pesquisadores que passardo o Incendio, de 14 a 18/09/98, aplicado 
inverno na EACF e aqueles en- aos militares e aos pesquisadores 
volvidos em atividades de cam- que vdo invernar na FACE

po na Antdrtica; e
3a Fase - Curso de Combate a

XXV SCAR (Concepcion, Chile)
No periodo de 19 a 31 de julho 

de 1998
tudo de nova estrategia a ser ado- 
tada pelo SCAR, envolvendo, en- 
tre outros aspectos cientificos, as 
relagdes com as ATCM e as rela- 
gdes internas entre o Comite Exe
cutive, os Delegados, os Chefes 
dos Grupos de Trabalho e os Gru- 
pos de Especialistas.

As discussdes originaram a 
proposta de criagdo de comis- 
sdo de avaliagdo independente, 
composta por membros do Co
mite e por cientistas de fora do 
SCAR, mas com experiencia 
antdrtica. Este assunto, prova- 
velmente, continuard a ser tdpi- 
co importante na pauta das prd-

ximas reunides do SCAR.
Participaram da reunido, como 

representantes brasileiros, o CMG 
(RRm) Antonio Jose Teixeira, a Dra. 
Tania Aparecida Silva Brito, ambos 
do MCT, e os seguintes pesquisa
dores:

realizou-se 
Concepcion, Chile, a XXV reunido 
do SCAR (Comite Cientifico para 
Pesquisas Antdrticas), onde foram 
debatidos assuntos de relevante

em

interesse cientifico.
Foi proposta a realizagdo de 

uma andlise do funcionamento do 
com vistas a sua 

reestruturagdo, a ser executada 
por um comite independente, com 
base nos objetivos de iniciagdo, de 
promogdo e de coordenagdo das 
atividades cientificas antdrticas in- 
ternacionais.

Neste contexto, foi sugerido es-

Dra. Edith S.E. Fanta (Biologia);
Dr. Enio Bueno Pereira ( Fisica 

e Quimica da Atmosfera);
Dr. Herbert Erwes ( Geodesia e 

Informagdes Geogrdficas);
Dra. Liliana Rizzo Piazza (Pes- 

quisa Solar-Terrestre e Astrofisica);
Dr. Rudolph Trouw ( Geologia); e
Dr. Jairo Marcondes ( Geofisica 

da Terra Solida).

SCAR,
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X COMNAP/SCALOP
T^loi realizada em Concep- 
l““ cion, Chile, no pe- 
Jb riodo de 21a 26 de julho de 
1998, a X COMNAP/SCALOP 
(Reuniao do Conselho de Geren- 
tes dos Programas Antdrticos 
Nacionais e Reuniao do Grupo 
Permanente de Logistica e Ope- 
rapoes Antdrticas). A Delegagao 
Brasileira foi chefiada pelo Se- 
cretdrio da CIRM, Contra-Almi- 
rante ANTONIO CARLOS DA CA- 
MARA BRANDAO, e contou com 
a participagdo do Coordenador 
do Grupo de Operagoes do 
PROANTAR, Capitao-de-Mar-e-Guer- 
ra HERZ AQUINO DE QUEIROZ, 
e do Capitdo-de-Mar-e-Guerra 
(RRm) ANTONIO JOSE TEIXEIRA, 
do Ministerio da Ciencia e 
Tecnologia.

Entre os assunios tratados, 
merecem destaque:

- apresentagao de 15 traba-

gao ao meio ambiente e seu moni- 
toramento, novas tecnologias e 
operagoes maritimas e aereas;

- exibigdo comercial, onde fo- 
ram apresentadas, entre outras, 
informagoes turisticas de 
Ushuaia;

eleigao de PATRICIO 
EBERHARD, do Chile, 
Chairman do SCALOP e de DIRK 
VAN SCHALKWYK, da Africa do 
Sul, como membro do comite exe-

como

■■I cutivo;
adogdo de medidas para fa 

cilitar a troca de informagoes so 
bre educagdo e treinamento (in- 
cluindo desenvolvimento de pro
gramas de treinamento pura tri- 
pulagoes de navios) e sobre pia
nos de contingencia e logistica; e 

- elaboragao futura de manual 
tecnico para padronizagao de 
metodos de monitoramento, para 
uso na Antdrtica.

I
-

Sfe

Delega5ao Brasileira na 
COMNAP/SCALOP

Ihos sobre logistica e opera- 
goes, abordando temas como 
pianos de contingencia, prote-

IX RAPAL (Quito, Equador)
Entre 14 e 18 de setembro de 1998, 

realizou-se, em Quito, Equador, a IX 
RAPAL (Reuniao de Administradores de 
Programas Antdrticos Latino-America- Carlos da Camara Brandao (Secretd- 
nos), quando foram discutidos os se- rio da CIRM), 
guintes temas relevantes: Delegados:

- medidas que os paises la- 
tino-americanos estdo tomando 
para implementor o Protocolo 
de Madri e as dificuldades en- 
contradas;

- dezesseis recomenda- 
qoes aprovadas sobre topicos 
relacionados a temas am- 
bientais, cooperagdo cientifica 
internacional, medicina antdrti
ca, patrimonio historico, admi- 
nistragdo de programas antdr
ticos, utilizagdo de fontes alter- 
nativas de energia e termo de 
referencia da RAPAL; e

- coleta das normas sobre

A delegagao brasileira contou com - Capitao-de-Mar-e-Guerrra (RRm)
a participagdo dos seguintes membros: Antonio Jose Teixeira (Representante do 

Chefe: Contra-Amirante Antonio MCT);
- Capitao-de-Corveta (MD) Abel 

Campos de Oliveira (do MM); e
- Dra. Tania Aparecida Silva Brito 

(Representante do MCT).
Nos dias 14 e 15 de setem

bro, foi realizado Semindrio so
bre Temas Antdrticos, onde fo
ram discutidos os anexos do Pro
tocolo ao Tratado da Antdrtica 
sobre protegao ao meio ambien
te.

Naquela ocasido, ficou defi- 
nido que a X RAPAL sera reali
zada em Brasilia, de 26 a 30 de 
julho de 1999. Durante a X RAPAL, 
deverd ocorrer reuniao de pes- 
quisadores interessados em co-

Delegagao Brasileira na IX RAPAL operagdo cientifica, que sera co-
, ^ ordenada pelo Dr. Antonio Carlos

visita de tunstas, adotadas pelas dife- - Capitao-de-Mar-e-Guerra Herz Rocha-Campos, conforme acordado na
rentes bases/estagoes latino-america- Aquino de Queiroz (Coordenador do Vffl RAPAL (Montevideu, 1997) 
nas, sob coordenagao da SECIRM, vi- Grupo de Operagoes do PROANTAR); 
sando a apresentagao de documento 
padronizador de procedimentos, na 
proximo RAPAL.

A pagina da X RAPAL, contendo in- 
- Dr. Antonio Carlos Rocha-Campos formagoes gerais sobre o evento, ja estd

(Coordenador do Grupo de disponivel na INTERNET, no seguinte en-
derego: http: //www.xrapal.com.br.Assessoramento do PROANTAR);
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Langamento de cargo por pdra-quedas no 

Estagdo Antdrtica Comandante Ferraz
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P rogramados para atender Apoio da FAB d Operapdo Antdr- 
reabastecimentos de emer tica XVI. 
gencia da Estagdo Antdrti

ca Comandante Ferraz - EACF os 
exercicios de langamento de car
go vem sendo realizados com ple
na exito, tendo, o mais recente, 
ocorrido no periodo de 06 a 12/10/
98, por ocasido do 7° Voo de

dos por equipes da Forga Aerea
Brasileira (1° Esquadrdo do 1° Gru- 

Naquele voo, foram langados po de Transportes - Base Aerea do 
nove fardos (conjuntos de 4 cai- Galedo - e Terminal de Langamen

to de Cargosxas) totalizando 1.800 Kg de ma
terials diversos, destinados ao

Campo dos 
Afonsos), com extraordindrio indi-

suprimento da EACF.
Nas Operagoes Antdrticas, 

estes langamentos sdo realiza-

ce de acertos e de seguranga, o 
que confere elevado nivel de qua- 
lificagdo as equipes.

Vista interna do Hercules durante os langamentos Vista aerea do langamento de cargo

5° Concurso Fotogrdfico sobre Temas Antdrticos
Atualizagdo do texto do 

Programa Antdrtico 

BrasileiroA exemplo 
dos ulti
mas qua- 

tro anos, estd sen
do promovido o 5° 
Concurso Foto
grdfico sobre Te
mas Antdrticos. 
Os trabalhos po- 
derdo ser inscritos 
ate 30 de abril de

1999. O resultado 
deverd ser divulga- 
do no dia 29 de 
maio de 1999. O 
concurso visa a 
promover os valo- 
res esteticos da 
Antdrtica e a difun- 
dir as atividades 
brasileiras naque- 
le continente.

... Visando a adequar o 
texto do PROANTAR d rea
lidade atual do programa, 
foi realizada revisao geral 
do texto original. A nova 
redaqdo, aprovada na 137a 
Reunido Ordindria da 
CIRM, por intermedia da 
Resoluqdo 002/98, foi enca- 
minhada ao Secretdrio 
Executivo da Comissdo Na- 
cional para Assuntos An
tdrticos, para competente 
aprovaqdo.

1° lugar do 4° Concurso

3

3° lugar do 4° Concurso2° lugar do 4° Concurso
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AOperagcto An- 
tdrtica XVII teve 
inlcio no dia 27 

de outubro de 1998, 
com a scrida do NApOc 
Ary Rongel do porto do 
Rio de Janeiro.

Ainda que, pelo as- 
pecto repetitive, possa 
ser vista como uma se-

tiveram, empenhados 
em bem executor sua 
parte, na certeza de, 
em atendimento d von- 
tade nacional, obter re- 
sultados expressivos 
nas pesquisas brasilei- 
ras desenvolvidas na 
Antdrtica.

Na atual operaqdo, 
uma reporter e um fotd- 
grafo do jornal "O Dia", 
compondo o primeiro

de novo desafio a veneer, o que foi transportado e desembarca- grupo de divulgaqdo do progra-
implica minucioso esforqo de pla- do nos locais de utilizagdo, pos- ma, jd visitaram as instalagdes da
nejamento e de agoes que conso- sibilitando que mais um ano de EACF e conviveram com os tripu-

atividades brasileiras seja leva- lantes do Ary Rongel, podendo, de
Assim, nesta operagdo, treze do a efeito naquele longinquo volta ao Brasil, transmitir para sig- 

projetos cientificos e um 
de cartogralia ndutica, 
envolvendo setenta e 
quatro (74) pesquisado- 
res de diversas institui- 
qoes, serdo desenvolvi- 
dos na baia do Almiran- 
tado, na ilha Elelante, na 
peninsula de Melville, na 
ilha Decepgdo, na baia 
de Botany (peninsula An
tdrtica), no arquipelago 
das ilhas Biscoe e no es- 
treito de Guerlache, tanto no ve- 
rdo quanto no inverno.

O material necessdrio, meticu- 
losamente escolhido e adquirido 
nos mais dilerentes fornecedores,

quencia de atos jd roti- 
neiros, para a SECIRM 
ela e a ultrapassagem

NApOc "Ary Rongel" rumo d Antdrtica

mem todo o ano.

nificativa parte da po- 
pulaqdo as impressoes 
colhidas no dia a dia do 
Programa.

Portanto, com atitu- 
des simples, apesar 
das dificuldades en- 
frentadas, os integran- 
tes desta nova Opera- 
gdo Antdrtica continu- 
am o trabalho de seus 
antecessores, buscan- 
do manter o PRO-

Montagem do modulo da Estaqao Radio de Emergencia

ANTAR no rumo certo e avangan- 
do na diregdo da conquista do 
objetivo de possibilitar que o Bra
sil realize pesquisas cientificas de 
elevado nivel na Antdrtica.

continente.
Pessoas abnegadas da Se- 

cretaria da CIRM, da Diretoria 
de Abastecimento da Marinha, 
do Navio de Apoio Oceanogrd- 
fico Ary Rongel, da Estagdo An
tdrtica Comandante Ferraz, do 
Arsenal de Marinha do Rio de Ja
neiro, do 1° Esquadrdo do 1° 
Grupo de Transporte Aereo da 
FAB, da Estagdo de Apoio Antdr- 
tico, alem de pesquisadores de 
vdrias instituigoes estdo, ou es-Transporte de material para a EACF Transporte de telhado
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COMUNIDADE CIENTIFICA
As Baleias na Antdrtica: Histbrico e Pesquisa
^ Marias especies de grandes baleias mi- 
\i gram anualmente para a Antdrtica,
¥ ondealimentam-sede krill durante ofim 

da primavera, todo o verdo e no inicio do outo- 
no. No inverno, ja estao de volta as areas de

entendimento consistente destas duas questoes, 
alem da compreensao sobre o papel que a es- 
pecie desempenha no ecossistema.

Visando a colaborar com os objetivos da 
IWC, a equipe do "Projeto Baleias" (como e co- 
nhecido entre os participant© do PROANTAR) 
engajou-se no Programa com a intengdo mcdor 
de gerar dados que possam ajudar na avalia- 
qdo do status da baleia jubarte no hemisferio 
sul. Durante a Operagao Antartica XVI, a equi
pe logrou estimar a densidade de baleias (prin- 
cipalmente a jubarte) na regido do estreito de 
Gerlache e em outras areas ao redor das ilhas 
Shetlands do Sul, alem de registrar cerca de 
700 baleias, em 270 avistagens. A maioria foi de 
jubartes, das quais 54 foram fotoidentificadas. 
Atecnica de fotoidentificagdo, como o nome su- 
gere, consiste em identificar cada individuo de 
uma populagdo por meio de fotografias de mar- 
cas naturals presentes no corpo do animal. No 
caso das baleias jubarte, as lotos sdo tomadas 
da parte ventral da nadadeira caudal (eventu- 
almente da nadadeira dorsal), que apresenta 
padroes variaveis entre cada individuo, como 
se fossem impressoes digitals. Uma vez 
lotoidentilicadas, as fotografias sao cataloga- 
das, digitalizadas e arquivadas emhardwares 
para que possam ser comparadas c.om outros 
catalogos (hoje, exist© um Diretorio Central de 
Baleias jubartes fotoidentificadas, sob respon- 
sabilidade de pesquisadores do College of the 
Atlantic - COAe da IWC). As comparagdes per- 
mitem, entre outras, que se scriba que uma mes- 
ma baleia foi fotografa em loccris diferentes. Isto 
pode identificar areas de alimentagao e de re- 
produgao, o que permite, a medio ou longo pra- 
zo, determinar os padroes de migragdo da es- 
pecie, facilitando a caracterizagdo dos esto- 
ques.

concentragao reprodutiva, em regioes tropi- ^ 
ccds. O comportamento migratorio das balei- 
as para locals definidos facilitou os peases ba- 
leeiros a encontra-las em grande quantidade, ” 
para serem abertidas. A necessidade de vir a 
superficie para respirar as tomava alvo facil 
para os arpoes.

As baleias eram font© abundant© de oleo 
(que servia de combustivel para lampioes, pre- 
parageto de cosmeticos, etc.), de came, para 
alguns peases europeus e asiaticos, alem de 
outros produtos que poderiam ser confeccio- 
nados, a partir dos ossos e das barbertanas.

A primeira estagdo baleeira foi 
estabelecida na Antartica, em 1904, por inter- 
medio de uma companhia da Noruega. Com 
apenas um barco de caga e outro de 
processamento, foram capturadas 195 balei
as, so no primeiro ano. Este "sucesso" desen- 
cadeou um crescimento explosive da ativida- 
de e, em 1913, ja existiam 6 estagoes de terra,
21 navios de processamento e 62 barcos de 
captura. No verao de 1930/31, foram abertidas 
40.000. O massacre se manteve no mesmo ni- 
vel nos 20 anos seguintes, exceto durante a 2a 
Guerra Mundial. A principal ©specie de baleia 
capturada foi a jubarte, que, por nadar muito 
proximo d costa, era alvo facil. O declfnio no 
numero de jubartes, aliado a avangos 
tecnologicos que permitiram mcdor ccutonomia 
dos barcos, propiciou o inicio das atividades 
mods ocednicas. Com isto, a baleia azul pas- 
sou a ser o alvo principal dos baleeiros, segui- 
da da baleia fin (ou de aleta), da baleia sei, dos 
cachalotes e, finalmente, da minke. A orca tam- 
bem foi cagada, em menor quantidade (cerca 
de 1200 animeds), pela ex-Unido Sovietica. A 
crescent© exploragdo dos estoques de baleias 
na Antdrtica motivou as criagdo da Comissdo 
Baleeira Intemacional (IWC), em 1946, com o 
objetivo de regular "o desenvolvimento ordena- 
do da industria baleeira". Entretanto, a IWC teve 
pouco exito em manejar a caga das vetrias es- 
pecies e, como resultado, muitas ficaram d 
beira da extingdo. As ©species crinda persis- 
tem, gragas a fortes pressoes de grupos 
conservacionistas contra a atividade baleei
ra. Estima-se que a populagdo atual de balei
as azuis representa menos de 1% do estoque 
inicial, as jubartes, menos de 3%, e baleias fin, 
cerca de 20%. Estas tres especies, a baleia sei 
e o cachalot© estdo completamente protegidos.
A partir de 1969, apenas Japaneses e sovieti- 
cos operavam como baleeiros. Pressoes 
conservacionistas levaram a IWC a criar mo-

r /;

Baleia fubarte na regiao Antartica
fisiogrdficas, tern incorporado em sua cultu- 
ra a extensiva utilizagdo dos recursos do mar, 
incluindo a ertividade de caga d baleia. A si- 
tuagdo econdmica favordvel e o interesse em 
continuar com a atividade baleeira tem leva- 
do o Japdo a investir grandes quantias de di- 
nheiro em pesquisas, para a avaliagdo do 
status dos estoques de baleias no Oceano An- 
tdrtico. Entretanto, o mcdor interesse do Japdo 
se resume em mostrar que a baleia minke, 
por ndo ter sido alvo durante quase todo o 
periodo da atividade baleeira, em fungdo do 
seu menor tamanho, e muito abundante e 
pode ser capturada em niveis sustentdveis. 
Estudos de estimativa de abunddneia, patro- 
cinados pelo Japdo, tem demonstrado que 
existem cerca de 700.000 baleias minke, so 
no hemisferio sul. Alegam que a caga das ou
tras especies de baleias fez com que sobras- 
se mais alimento per capita para as minke, 
favorecendo seu sucesso reprodutivo, e ten- 
do permitido d ©specie tomar-se tdo abun
dante. Fbrtanto, segundo o Japdo, o "exces- 
so" de baleias minke diminui e a quantidade 
de alimento disponivel e, se algumas cente- 
nas ou poucos milhares de baleias minke fos
sem "retiradas" do ecossistema, proporciona- 
ria uma recuperagdo merts rdpida para as 
outras especies. Na teoria, tudo parece sim
ples. Entretanto, a complexidade das inter- 
relagoes entre os varies componentes do 
ecossistema Antdrtico ainda ndo estd sob 
dominio do entendimento de pesquisadores 
e tomadores de decisdo.

A necessidade de compreensao metis 
abrangente sobre o status dos estoques de 
baleias no hemisferio sul levou a IWC a coor- 
denar estudos multilatercrts de varias especi
es, tanto em suas areas de alimentagao, 
quanto de reprodugdo. A jubarte e uma es- 
pecie com prioridade dentro dos objetivos da 
Comissdo Baleeira. As pesquisas coordena- 
das para a avaliagdo global da baleia jubarte 
visam, basicamente a: 1) caracterizar as po- 
pulagdes de baleias (isto e, saber em quantas 
populagoes a especie estd subdividida). Nes
te sentido, estudos de fotoidentificagdo e ge- 
neticos vem proporcionando progresses em 
ritmo acelerado. 2) estimar a abunddneia das 
populagoes: diferentes metodos vem sendo 
empregados e, apesar dos progressos teori- 
cos da utilizagdo de metodologias metis so- 
fisticadas, as estimertivas crinda necessitam 
refinamento. A conservagdo e o manejo ade- 
quado de qualquer especie depend© de um

Se considerarmos o incessant© cresci
mento demogrdfico humano, ndo podemos 
descartar a possibilidade de que a caga de 
baleias, incluindo a jubarte, atualmente vul- 
nerdvel, seja retomada como fonte alternativa 
de protefnas para a populagdo. Uma 
racterizado o estoque e sabido sua abundan- 
cia, torna-se mais facil o manejo sustentdvel e 
sua conservagdo. Ou seja, podera se saber 
quantas baleias de um mesmo estoque pode
riam ser abatidas sem comprometer a sobre- 
vivencia da especie. E nisto que fundamenta- 
se o objetivo principal do "Projeto Baleias". Al
guns resultados da ultima Operagdo Antarti
ca foram recentemente divulgados, de forma 
sumaria, numa lista de discussdo sobre pes- 
qufsa e conservagdo de mamiferos marinhos 
atraves da INTERNET, levando alguns pesqui
sadores da Nova Zeldndia, da Australia, dos 
Estados Unidos e a propria IWC a demonstra- 
rem interesse em pesquisas de cooperagdo in
temacional com o Projeto. Esperamos que es- 
forgos conjuntos acelerem o progresso cientifi- 
co das pesquisas que visam d avaliagdo glo
bal dos estoques de baleias jubarte no hemis
ferio sul.

vez ca-

ratoria em 1982, que entrou em vigor em 1986. 
Hoje, o Japdo crinda captura baleias minke com 
permissdo especial da IWC, alegando "fins ci- 
entificos". Isto e motive de muita polemica no 
mundo inteiro.

A exemplo da Nomega e da Isldndia, o 
Japdo, em fungdo de suas caracterfsticas BitatrcibR. SecdM 

!Rrdf©tr© Bodeias
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InformativoeiM*----------------------
Agua-Viva ou Mae-D'dgua, ainda ilustre 

desconhecida do litoral do Brasil
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1862 (Fig. 1). As especies relacionadas a 
seguir, seguramente ocorrendo no lito
ral do Brasil, sao possiveis causadoras 
de acidentes leves*, moderados* * e gra
ves***: os hidrozodrios Physalia 
physalis* * * Linnaeus 1758 ("caravela") e 
Olindias sambaquiensis* E Muller, 1861 
("relojinho") (Fig. 2); as cubomedusas 
Tamoya haplonema* * * E Muller, 1859 e 
Chiropsalmus quadrumanus** (E Muller, 
1859).

cos trabalhos gerais que comentam a 
ocorrencia das especies de 
"macromedusas" brasileiras. Para os 
leigos, "dgua-viva" ou "mae-d'dgua" 
sao, tambem, outros cniddrios plancto- 
nicos, como a "caravela", e que podem 
representor alguma ameaga. Os uni- 
cos trabalhos publicados no Brasil so- 
bre alguns aspectos de saude publi- 
ca dos cniddrios sao bastante gerais 
e baseados na literatura mundial 
(Vannucci, 1966; Navas-Pereira, 1983). 
Os unicos casos brasileiros publica
dos de acidentes com cniddrios sdo: 
Freitas et al. (1995), envolvendo 
Physalia physalis (Hydrozoa, 
Siphonophorae); e Morandini & Mar
ques (1997) com Tamoya haplonema 
(Cubozoa). Relates em jornais e revis
tas ndo especializados, sobre aciden
tes, sao pouco objetivos quanto ao 
cniddrio causador. A associagdo do 
tipo de queimadura (marca, cicatriz) 
e dos sintomas decorrentes permite 
relacionar o cniddrio causador 
(Halstead, 1988).

Felizmente, na nossa costa ndo 
hd registro de nenhuma especie de 
cniddrio que possa ser considerada 
como causadora de acidentes fatais. 
Muitas dguas-vivas, ao contrdrio, ndo 
sdo perigosas, como os cifozodrios 
Lychnorhiza lucerna Haeckel, 1880 ou 
Stomolophus meleagris L.Agassiz,

•S
d
£

Fabio Lang da Silveira e 
Andre Carrara Morandini 
Dept3 de Zoologia / IBUSP
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Hgura 1
Visitante observa uma das atragoes turisti- 
cas do estudrio do Rio Sergipe, Aracaju, SE: 

um exemplar da agua-viva Stomolophus 
meleagris ("repolho") (verao 1997)

A s "macromedusas" continu- 
am pouco estudadas no li
toral brasileiro: 18 especies, de 

um total de cerca de 216 para 
Scyphozoa e Cubozoa. Vannucci (1957) 
e Cornelius & Silveira (1997) sdo os uni-

Figura 2
Fotografia de um exemplar adulto de Olindias 

sambaquiensis coletado em Cananeia, SP 
(verao 1997). (Foto PES. Cornelius). Escala: 2 cm.

GEAM - Grupo de Estudos de Ambientes de Manguezal
O GEAM, do Departamento de Pesca 

da Universidade Federal Rural de 
Pernambuco, fundado em junho de 1996, 
tern desenvolvido estudos em ambientes 
de manguezal, em parceria com escolas 
publicas e privadas, com o objetivo de 
integrar os aspectos cientifico e educaci- 
onal, buscando conscientizar a comuni- 
dade acerca da importdnciq desses 
ecossistemas.

O grupo atualmente desenvolve os 
seguintes trabalhos:

- monitoramento do Manguezal Chico 
Science, localizado na area interna do 
Espago Ciencia - Diretoria da Secretaria 
de Ciencia, Tecnologia e Meio Ambiente 
do Estado de Pernambuco, estudando as 
caracteristicas fisicas, quimicas e biolo- 
gicas do manguezal, incluindo estudos de 
biologia reprodutiva, habito alimentar, 
distribuigdo e abunddneia dos teleosteos. 
Os dados obtidos sdo divulgados para 
alunos de 1° e 2° graus, cerca de 300, que 
visitam diariamente o Espaqo Ciencia;

- monitoramento do programa de au
las "Descobrindo o Manguezal", na Escola 
Municipal Novo Pina, no qual vinte crian- 
gas, de la a 4a serie do 1° grau, trabalham 
em parceria com os integrantes do grupo, 
alem dos professores da escola;

- apresentagdo da pega de teatro in- 
fantil "A Batalha do Manguezal", visando 
a conscientizar a comunidade sobre a 
importdncia dos manguezais nos seus 
diversos aspectos. Estas apresentagoes 
estdo sendo realizadas em eventos cien- 
tificos e escolas publicas e particulares 
do Estado de Pernambuco, particular- 
mente aquelas associadas a coldnias de 
Pescadores do litoral; e

- apoio a feiras de ciencias promovi- 
das pelas escolas publicas e particula
res do Estado de Pernambuco com em- 
prestimo de kits do mangue e textos di- 
ddticos.

cional, com a presenga de vdrios especi- 
alistas em ambientes de manguezais de 
todo Pais, contribuindo para ampliar a 
consciencia coletiva sobre a importdncia 
dos ecossistemas de manguezal.

Durante essa semana, foram realiza- 
dos dois minicursos: Bioecologia de 
Manguezais, sob a orientagdo da Dra. 
Yara Schaeffer-Novelli (USP), e Pldncton e 
sua importdncia para a pesca, sob a ori
entagdo da Dra. Maryse Paranagua 
(UFRPE), contando, ainda, com a oficina 
sob a orientagdo de Carlinhos de Tote - 
Tecnico do IBAMA - BA e compositor do 
grupo Cantarolama. Integrantes de vari
es organizagoes, universidades, escolas e 
o publico em geral compuseram as turmas 
dos minicursos e da oficina. Ainda na II 
Semana do Manguezal, foi comemorado 
o 1° aniversario do Manguezal Chico 
Science, com a presenga de autoridades, 
familiares de Chico Science e do publico 
em geral. O encerramento ocorreu com 
uma apresentagdo acustica de Carlinhos 
de Tote (Contarolama - BA), juntamente 
com alunos de escolas do Estado, que tra
balham o tema manguezal utilizando as 
musicas do Cantarolama.

Em outubro de 1997, o GEAM, em con- 
junto com o Espago Ciencia, promoveu a 
I Semana do Manguezal - evento artisti- 
co, cientifico, educacional e cultural - con
tando com a participagdo de inumeros 
artistas e pesquisadores de vdrias insti- 
tuigoes que desenvolvem trabalhos de 
pesquisa e educagdo ambiental em areas 
de manguezal.

Mais recentemente, tambem em con- 
junto com o Espago Ciencia, foi realiza- 
do, no periodo de 13 a 17 de outubro de 
1998, a II Semana do Manguezal, contan
do, mais uma vez, com trabalhos de cu- 
nho artistico, cultural, cientifico e educa- GEAM - Grupo de Estudos de Ambientes de Manguezal 

Dept - de Ftesca / UFRPE
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OIR1VE e IBAMA recKlizcKm cruzeiro die pescjuisci 

com baleias no Nordeste Brasileiro
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Todos os anos, diversas especies de 
baleias provenientes da Antartica 
chegam as dguas tropicals do 

deste brasileiro, onde concentram-se du
rante os meses de inverno e de prima- 
vera.

nor-

Em razdo da quantidade de animais 
que permanecem no nordeste, o litoral 
dos Estados do RN, PB e PE foi, no pas- 
sado, uma das principals areas de caga 
comercial de baleias no Brasil. Entre 
1910 e 1985, uma estagdo baleeira loca- 
lizada em Costinha (PB) processou mais 
de 22 mil exemplares de sete especies 
diferentes de baleias. Algumas, como as 
baleias-jubarte (foto), foram quase extin- 
tas pela caga.

Em 1986, a Comissao Internacional 
da Baleia (CIB) estabeleceu a moratoria 
d caga de baleias e recomendou a reali- 
zagao de avaliagao global das popula- 
goes remanescentes. Ciente desta 
cessidade e da ausencia de estudos ci- 
entificos sistemdticos na antiga area de 
caga, o IBAMA, durante o ano de 1998, 
planejou a realizagdo de um cruzeiro de 
avistagens, com o objetivo de verificar a 
distribuigao e abundancia das especies 
de cetaceos (grupo que abrange as ba
leias, cachalotes e os golfinhos) presen- 
tes na regiao.

A pesquisa realizada durante 
zeiro foi planejada em consondncia 
os objetivos do Programa REVIZEE, que 
jet vem conduzindo estudo semelhante 
pelo Sub-Comite Regional Sul, e servi- 
ria como complemento aos estudos que 
estao sendo desenvolvidos pelo Progra
ma Antdrtico Brasileiro (PROANTAR), 
que se refere as baleias.

A necessidade do uso de embarca- 
gdo de grande porte e autonomia, levou

ne- Rebocador de Alto Mar Alte. Guilhem

o IBAMA a buscar a cooperagdo do Mi
nisters da Marinha, por intermedia da 
Secretaria da Comissao Intermi- 
nisterial para os Recursos do Mar 
(SECIRM), que disponibilizouum navio, 
o Rebocador de Alto Mar Almirante 
Guilhem (foto), do Comando do Tercei- 
ro Distrito Naval, no periodo de 21 de 
setembro a 3 de outubro de 1998, para 
a realizagdo do cruzeiro.

No dia 22 de setembro, o navio, su- 
bordinado ao Grupamento Naval do 
Nordeste, suspendeu da Base Naval de 
Natal para a missdo de apoio 
IBAMA. O cruzeiro foi concluido no dia 
05 de outubro, quando o navio atracou 
em Recife.

Naquele periodo, alem da ativida- 
de principal da missdo - a avistagem

de baleias -, foram realizadas manobras 
de adestramento e uma missdo de bus- 
ca (SAR - Search and Rescue). O levanta- 
mento de baleias foi realizado em area 
compreendida entre os Estados do Rio 
Grande do Norte e Pernambuco, ate uma 
distdneia aproximada de 80 milhas ndu- 
ticas da costa.

Durante dez dias, seis pesquisadores 
revezaram-se em quatro pontos de obser- 
vagdo no tijupd do Almirante Guilhem, em 
busca das baleias. O trabalho comegava 
as 5:30h e seguia, ininterruptamente, ate 
as 17:00h, quando a luz solar ndo mais 
permitia a observagdo. As buscas 
realizadas a olho nu, ou com o auxilio de 
binoculos.

Foram registradas 46 avistagens de 
baleias e 54 de outros

o cru-
com

ao
eram

no

pequenos 
cetaceos, resultado considerado excep- 
cional para os pesquisadores. A princi
pal especie de baleia encontrada foi a 
minke, seguida da jubarte, da baleia-de- 
Bryde e da cachalote. Entre os golfinhos, 
o mais comum foi o golfinho-pintado-tro- 
pical.

No tocante ao relacionamento 
interpessoal (pesquisadores/tripulagdo), 
merece destaque o fato da presenga fe
minine a bordo, pela primeira vez, no Al
mirante Guilhem. O respeito mutuo, alia- 
do ao espirito de colaboragdo, foram, 
sem duvida, fatores diretamente respon- 
sdveis pelo sucesso do trabalho desen- 
volvido.

Alexandre Zerbini
Dept° de Zoologia, Institute de Biociencias da USP 
Jesuina da Rocha
Dept0 de Vida Silvestre / IBAMA - DFBaleias Jubarte
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Atratores para a Pesca Peldgica
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definigao, atratores sdo equi- 
l^^pamentos auxiliares d ativida- 

JL de pesqueira, cuja fungcto e 
concentrar cardumes de peixes, fa- 
cilitando sua captura. Seu principio 
de funcionamento baseia-se na for- 
magao de uma cadeia alimentar a 
partir da agregagao de perifiton em 
suas estruturas de atragao, propor- 
cionando, as areas aparentemente 
deserticas em que sao instalados, o 
surgimento de niches ecologicos. 
Diversas hipoteses tem side formu- 
ladas para explicar a agregagao de 
cardumes ao redor de atratores 
peldgicos. Segundo a literatura es- 
pecializada, podemos citar: protegao 
contra predadores; crescimento de 
algas nas suas estruturas, que ser- 
vem de alimento ou abrigo; concen- 
tragao de peixes pequenos; criagao 
de local de desova; e aumento da vi- 
sibilidade do zoopldncton na sombra 
proporcionada pela estrutura.

A prdtica do uso de atratores ar
tificials para a pesca, tanto em nivel 
industrial quanto artesanal, encon- 
tra-se disseminada em diversas re- 
gioes do planeta, sendo verificada 
com maior intensidade nos parses 
asidticos, como a China, Japdo e Pi
lipinas, onde contabiliza-se um total 
aproximado de 15.000 unidades ins- 
taladas, com comprovada eficiencia 
tecnica e economica (a produgdo de 
tunideos passou de 9.000 toneladas 
metricas, em 1971, para 124.000, em

amarela e dispoem de refletor radar. 
Com isto, espera-se concentrar duran
te tempo maior os cardumes dos pei
xes de hdbitos altamente migratorios, 
que anualmente percorrem grandes 
distancias ate estarem acessiveis a 
frota atuneira nacional. O unico incon- 
veniente e que devem ser revisados, 
periodicamente, para observagdo do 
estado geral e, principalmente, da es
trutura de fundeio.

Os atratores implantados revela- 
ram-se sucesso complete entre os 
Mestres das embarcagoes atuneiras, 
pois, no primeiro mes de instalagao, 
foram capturadas boas quantidades 
de dourado {Coryphaena Hippurus). 
Como a concentragao de dourado e 
fato comum em qualquer estrutura 
peldgica flutuante, faltava a prova fi
nal, que era concentrar cardumes de 
atum bonito-listado (Katswonus 
Pelamis). Isto ocorreu cerca de um 
mes e meio apos o langamento, com 
captures de ate 50 toneladas por bar- 
co, conforme comunicagdo pessoal de 
alguns Mestres. Atualmente, sempre 
que as condigoes meteorologicas e 
oceanogrdficas permitem, vdrios 
atuneiros incluem uma passada na- 
quelas posigoes, ao sairem para as 
operagoes de pesca.

1976, tendo alcangado o pico em 
1980, respondendo por 20% da pro
dugdo marinha). Pescadores da re- 
gido do Caribe (Cuba), bem como 
os do Havai (EUA), tambem se va- 
lem do uso de atratores em suas ati- 
vidades. A pesca com linha de mdo, 
com corrico, rede de cerco, vara e 
isca-viva sdo alguns exemplos de 
pescaria facilitadas pelos atratores, 
podendo ser praticadas durante o 
dia ou d noite.

No tocante a pesca brasileira, 
principalmente aquela com anzol, 
vara e isca-viva, frequentemente sdo 
capturadas grandes quantidades de 
atuns e afins, junto a objetos flutu- 
antes (pedagos de madeira, boias, 
caixotes...), fato que encorajou, ain- 
da mais, a disposigbo de se instala- 
rem atratores na costa sudeste-sul.

No ano de 1997, firmou-se uma 
parceria entre o SINDIPI* e o 
CEPSUL* *, para viabilizar este pro- 
posito. Seis atratores foram langa- 
dos no dia 04 de fevereiro de 1998, 
em profundidades dos 250 m aos 850 
m, a leste de Itajai. Foram 
construidos em estruturas metdlicas 
recobertas com fibra de vidro - para 
suportar as condigoes oceanogrdfi
cas adversas da regido - e apresen- 
tam toneis enchidos com poliuretano 
expandido para aumentar seu po- 
der de flutuagdo. Para facilitar sua 
localizagdo e atender as normas de 
seguranga, sdo pintados de cor

Engenheiros Celso Fernades Lin e Felipe Farias Albanez, e 
Bidlogo Manoel da Rocha Gamba
* * Centro de Pesquisa e Extensdo Pesqueira das Regides Su- 
dest© e Sul (CEPSUL)

Oc. Agostinho Poruzzo
* Sindicato das Indhstrias da Pesca d© Itajai-SC (SINDIPI)

COMISSAO INTERMINISTERIAL PARA OS RECURSOS DO MAR 
Secretaria da CIRM - Ministerio da Marinha 
EMI - Bloco N - 3° andar - Anexo B 
Brasilia - DE 70.055-900

IMPRESS©

1 6


