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■ 2° Aniversario da Estatfio 

Cientifica do Arquipelago 
de Sao Pedro e Sdo Paulo

■ Hospital Naval de Natal atua 
no Programa Arquipelago

■ Curso "Perspectivas 
Internacionais em Manejo 
Integrado de Zonas Costeiras"

■ Programa Train-Sea-Coast Brasil 
atua em Vitoria, ES

■ UFRPE oferete curso de 
Engenharia de Pesca

■ IEAPM implementa em 2000, cursos 
do Projeto Oficinas do War

■ Parceria desenvolve Mentalidade 
Maritima no Distrito Federal

□ Estagao Cientifica do Arquipelago de Sao Pedro e Sao Paulo 
(ECASPSP) comemorou, no dia 25 de junho de 2000, dois anos de 
relevantes atividades desenvolvidas nesta longinqua e desco- 

nhecida regiao, quer sob o ponto de vista cientifico, quer sob o 
enfoque economico-social.

Neste periodo foram realizadas 61 expedites cientificas, das quais 
participaram 115 pesquisadores oriundos de institutes de diversas 
partes do pais, existindo, atualmente, 18 projetos em desenvolvimento.

Materializada pela instalagao e ocupagao da ECASPSP, o Brasil, por 
meio do Programa Arquipelago, consolidou a habita^ao permanente 
daquela regiao, dedicada a execu^ao sistematica e continua de ativi
dades cientifica, 
em diversas areas 
de conhecimento 
das ciencias do 
mar, como geolo- 
gia e geofisica, 
biologia, recursos 
pesqueiros, ocea- 
nografia e meteo- 
rologia, assegu- 
rando, desta for
ma, ao Pais, uma 
area ao redor do 
Arquipelago de 
200 milhas de 
raio, denominada 
pela Conven^ao 
das Nagoes Unidas 
sobre o Direito do 
Mar como Zona Economica Exclusiva, na qual o Brasil tera direito de 
soberania para fins de explora^ao e aproveitamento, conserva^ao e 
gestao dos recursos naturais la existentes.

A ECASPSP representa o marco da presenga da bandeira nacional, no 
ponto mais afastado do litoral nordeste do Brasil, consagrando, assim, 
uma vez mais, o espirito que norteia as atividades levadas a efeito pela 
Comissao Interministerial para os Recursos do Mar (CIRM), sendo 
notoria e indiscutivel a valiosa participate dos diversos segmentos 
institucionais ligados ao Programa Arquipelago.
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■ X Reuniao dos Estados Partes 
da Convencdo das Nacoes Unidas 
sobre o Direito do Mar

■ Divulgacdo do Programa 
Antdrtico Brasileiro

■ 5- Concurso Fotogrdfico sobre 
Temas Antdrticos ■ Resultado

• Exposicdo "0 Brasil na Antartica"

■ tavio de Apoio Oceanogrdfico Ary 
Rangel retorna ao Rio de Janeiro

■ Reuniao de avaliacdo do apoio 
agistico prestado na Operacdo 
Antartica XVIII
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■ iaiide e estresse do elefante- 
-arinho do sul (mirounga leonina) Q]

■ Estudo da variabilidade da estrutura
vertical termohalina na regiao da 
tanfluencia de Weddell-Scotia

■ Projeto FIX-VLF: propaganda 
to baixa ionosfera.

■ 0 testemunho de gelo de Vostok 
Antartica)

■ ivolanta: Biologia Evolutiva 
Je Organismos Antdrticos

■ Arquitetura no Arquipelago de 
i Sso Pedro e Sdo Paulo
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HOSPITAL DAVAL DC AATAL ATUA AO PROGRAA1A ARQUIPCLAGO

N Hospital de Naval de Natal 
(HNNa) participa, desde 
de 1997, da sele^ao, pre- 

paraqao e assistencia medica aos 
pesquisadores envolvidos nas 
atividades cientificas no Arquipe- 
lago de Sao Pedro e Sao Paulo, 
realizando inspeqoes de saude dos 
candidates e exames de controle 
(check-up) dos pesquisadores 
quando do embarque para o 
Arquipelago.

Durante o treinamento Pre- 
Arquipelago, realizado na Base 
Naval de Natal, o HNNa ministra 
curso teorico e pratico de pri- 
meiros socorros, onde sao aborda- 
dos temas como ressuscita^ao 
cardio-respiratorio, afogamento, 
queimaduras, fraturas e hemorra- 
gias. No treinamento os alunos

realizam massagem cardio-respi- 
ratoria, apreendem tecnicas de 
sutura, aplica^ao de injeqao intra
muscular e intravenoso, assim 
como tecnicas 
de abordagem 
e transporte de 
vitimas,

O Hospital 
Naval de Natal, 
adicionalmen- 
te, assessora a 
Coordena^ao 
do Programa 
Arquipelago 
(SECIRM), nos 
assuntos liga- 
dos a assisten
cia medica e 
resgate de 
emergencia dos

pesquisadores que compoe as 
equipes que desenvolvem estudos 
na Esta^ao Cientifica do Arqui
pelago de Sao Pedro e Sao Paulo.

Aula teorica e pratica

(URSO "PCRSPCCTIVAS inTCRAACIOnAIS CIA lAAAGJO 

IATCGRADO DC ZODfl) COHClRfl)"□ Programa Train-Sea-Coast 
Brasil (TSC-Br) foi convidado a 

participar do curso "Perspectivas 
Internacionais em Manejo Integrado 
de Zona Costeiras", oferecido no 
periodo de 12 a 22 de junho, no 
Institute de Geociencias da Univer-

sidade Christian Albrechts University, 
de Kiel, Alemanha, para estudantes 
da Alemanha, Espanha, Brasil, 
Indonesia, Madagascar, lemen, Bel- 
gica e Sudao, que cursam mestrado 
ou doutorado.

O TSC-Br foi representado pela

Dra. Enir Reis. Tambem presentes a 
Coordenadora do Programa de 
Gerenciamento Costeiro da Uniao 
Europeia, Anne Burril, e o Dr. Richard 
Huber, do Departamento de Desen- 
volvimento Sustentavel do Banco 
Mondial.
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□ Programa Train-Sea-Coast 
Brasil (TSC-Br) - uma par- 
ceria entre a CIRM, a 

Funda^ao Universidade Federal 
do Rio Grande/FURG e as Na^oes 
Unidas para treinamento em 
desenvolvimento oceanico e 
costeiro - realizou a nona oferta 
do curso "Gerenciamento Costei
ro Integrado: Trocas e Inter

relates entre os Sistemas Con
tinental e Oceanico Adjacente", 
entre 11 e 21 de junho/2000, em 
Vitoria, ES.

Este oferecimento do curso foi 
realizado em parceria com a 
Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente - SEMMAM, da Pre- 
feitura Municipal de Vitoria. Urn 
total de 22 pessoas compuseram o

quadro de participantes, oriundos 
de orgaos governamentais e pri- 
vados do municipio de Vitoria e 
de municipios vizinhos como Serra 
e Anchieta. Participantes de areas 
governamentais foram represen- 
tados principalmente por compo- 
nentes da Secretaria Estadual e 
Secretarias Municipals do Meio 
Ambiente. Na area privada, houve

urn destaque para participantes 
oriundos do setor portuario.

A area metropolitana de 
Vitoria caracterizou-se como urn 
sistema excelente para exercicios 
e a<tes de gerenciamento inte
grado. Num espago relativamente 
pequeno, observam-se areas de 
preserva^ao ou interesse ecolo- 
gico (manguezais, restingas, entre

outros) adjacentes as areas com 
atividades de ocupa<;ao urbana, 
portuaria, industrial e turistica. 
Todos esses elementos permitiram 
aos participantes do curso uma 
experiencia pratica e bastante 
ilustrativa de atividades reais e 
potenciais de manejo da costa. 
Nesse contexto, foram desenvolvi- 
dos pelos participantes tres exerci

cios de simula^ao de pianos de 
gerenciamento integrado, enfo- 
cados no litoral norte e sul do 
Estado e na regiao da grande 
Vitoria.

Informa^oes adicionais sobre 
o TSC-Br estao disponiveis no 
site do Programa, no enderego 
http://www.furg.br/tsc/.
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Curso de Eng. de Pesca da 
Universidade Federal Rural 
de Pernambuco (UFRPE) for

ma seus alunos em 10 semestres 
letivos. Dentre suas cadeiras de 
ensino, ha a de Navega^ao I (cos- 
teira, estimada e eletronica) e a 
de Navega^ao II (astronomica), 
sob a responsabilidade do Prof. 
Ricardo Gama Soares.

A luz do convenio de coope- 
ragao tecnica firmado entre a 
UFRPE e o Oceanario de Per
nambuco, uma Organiza^ao Nao 
Governamental (ONG.), localiza- 
do na llha de Itamaraca, PE, onde 
grupos de cerca de 35 alunos tern 
aulas praticas, alojamento e ali- 
menta^ao. As aulas praticas sao 
realizadas a bordo da embarca^ao 
"O PESCADOR", pertencente a 
ONG, para grupos de 4 estu- 
dantes por viagem. "O PES
CADOR" e um pequeno barco de 
madeira com 8,00m de compri- 
mento (foto).

Esse esforgo possibilita, aos 
alunos do curso de Eng. de Pesca, 
a pratica efetiva do que e apren- 
dido em sala de aula.

Apesar de todas as dificul- 
dades, tais como: carencia de 
recursos e infra-estrutura, pode-se 
afirmar que e uma oportunidade 
unica, para o aluno trabalhar com 
alidade, agulha magnetica, sonar 
tridimensional e GPS, equipamen- 
tos estes adquiridos com recursos 
proprios e/ou pertencentes ao 
Oceanario de PE, bem como, car
tas nauticas, roteiros, listas de 
farois, tabuas de mares e 
almanaques nauticos doados pela 
Marinha do Brasil, por meio da 
SECIRM. "Essas doa<;6es sao de 
valor inestimavel, possibilitando 
sobremaneira a melhoria da qua- 
lidade do ensino", afirmou o Prof. 
Ricardo Gama Soares.

Sempre em busca da excelen- 
cia na qualidade do ensino e

0

Barco "O Pescador"

Aula de Navega^ao a bordo do "O Pescador"

aproveitando a experiencia que 
deu certo, o Depto. de Eng. de 
Pesca da UFRPE direcionou, tam- 
bem, as aulas praticas das 
cadeiras de Geologia Marinha, 
Carcinologia, Botanica Aquatica, 
Pesca I, II e III, para serem minis- 
tradas utilizando a Base e a 
embarca^ao do Oceanario de 
Pernambuco.

Navega^ao Astronomica a bordo do "O Pescadi
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PROJCTO "OfKinfli DO fllfllt"
□ Institute de Estudos do 

Mar Almirante Paulo Mo- 
reira (IEAPM) participa do 

Programa de Mentalidade Mari- 
tima (PROMAR) coordenado pela 
Secretaria Interministerial para os 
Recursos do Mar (SECIRM), desen- 
volvendo atividades que con- 
tribuam para a forma^ao de uma 
consciencia maritima. O Museu 
Oceanografico do IEAPM reali- 
zara, a partir do segundo semes- 
tre deste ano, nos munidpios de 
Arraial do Cabo e Cabo Frio (RJ), 
dois minicursos (Artesao do Mar e 
Construgao Naval Basica) do 
Projeto "Oficinas do Mar". Esses 
cursos sao destinados, principal-

mente, a estudantes, escoteiros 
do mar e jovens carentes desses 
municipios.

O minicurso de "Constru^ao 
Naval Basica" alem de contribuir 
para o desenvolvimento da men
talidade maritima na regiao, tern 
o objetivo de ensinar a constru^ao 
naval, a partir da fabrica^ao de 
caique sob a orienta^ao de um 
especialista em carpintaria naval. 
As aulas teoricas despertam nos 
jovens o sentimento de preser- 
va^ao ambiental e ensinam no^oes 
de navegac;ao e seguran^a no mar.

O minicurso de "Artesao do 
Mar", tambem, tern como pro- 
posito contribuir para o desen

volvimento da mentalidade mari
tima, alem de dar nogoes teoricas 
de preservagao ambiental e de 
biologia marinha. Os alunos cons- 
troem modelos miniaturizados de 
organismos marinhos, sob a orien- 
ta^ao de uma artista plastica da 
regiao.

Com a finalidade de se multi- 
plicar os formadores da mentali
dade maritima na regiao, o IEAPM 
tambem esta realizando o curso 
de "Mentalidade Maritima". Esse 
curso e destinado a profissionais 
de ensino, micro-empresarios da 
area de turismo e segmentos da 
sociedade que lidam com o publi
co visitante da Regiao dos Lagos.

Consiste em
quatorze aulas
teoricas e uma
pratica, que
versam sobre
temas ligados
ao mar (Pre-
serva^ao, po-

m lui^ao, ocea-
nografia,

recursos ma
rinhos e o mar
brasileiro).
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HO DISTRITO fCDCRAL
Comando do 7° Distrito Naval, 
em parceria com a SECIRM e 
o Clube Naval de Brasilia, 
implementou no 1° semestre 

de 2000, no Distrito Federal, um pro- 
jeto de mentalidade maritima que 
visa contribuir para o desenvolvimen- 
to e a valorizagao das atividades 
voltadas para o mar.

Para tanto, o Clube Naval de- 
senvolveu, com as crian^as, atividades 
esportivas nauticas, com o intuito de 
mostrar a importancia do mar para 
suas vidas e para o pais. A principal 
meta foi criar nesses jovens o interes-

se pelas coisas do mar e fomentar 
uma consciencia maritima, essencial 
para a nossa soberania.

Dentre as atividades desenvolvidas 
cabe citar aulas de:
• veleiro amador e disciplina;
• boas maneiras, higiene e valo- 

rizagao do idoso;
• protegao ao meio ambiente;
• moral e civica e direito do codigo da 

crianga e do adolescente;
• educagao sexual e higiene;
• meteorologia;
• psicologia; e
• palestras sobre sobrevivencia no mar.

Este foi o quarto projeto desen- 
volvido no Distrito Federal, com a par- 
ticipagao de 19 criangas, das cidades 
satelites de Brasilia com idade com- 
preendida entre 8 e 15 anos. Parte das 
atividades foram realizadas nas 
dependencias nauticas do Clube 
Almirante Alexandrine (CAALEX - 
Clube dos Pragas da Marinha do 
Brasil, que servem em Brasilia ).

O Programa de Mentalidade 
Maritima vem se aperfeigoando e 
conseguindo os resultados esperados 
pela CIRM e pela comunidade carente 
atentida.

PROADTAR
DIVULGfKflO DO PROGRAMA AATARTKO BRAtILCIRO

□ trabalho de pesquisa cientifica 
e complexo e demanda tempo 
para a coleta de dados, para a 
analise desses dados e, princi- 

palmente, para a divulgagao dos resul
tados. Alem de dependerem de recursos 
financeiros de instituigoes de fomento, 
normalmente escassos.

Foi pensando nesse dificultoso e 
longo processo que o Programa An- 
tartico Brasileiro (PROANTAR) vem ten- 
tando levar, ano apos ano, mais infor- 
magao aos brasileiros sobre os trabalhos 
que sao desenvolvidos na Antartica.

A procura por meios de comuni- 
cagao que atinjam uma grande parte da 
populagao tern sido uma das metas 
perseguidas pela SECIRM. Sao disponibi- 
lizadas oportunidades iguais a todos os 
orgaos de imprensa, impressa ou televi- 
siva, que se disponham a divulgar o 
PROANTAR.

Nos ultimos anos, a SECIRM con- 
seguiu divulgar o PROANTAR atraves de 
programas com materias de cunho 
informative, de resenhas jornalisticas 
para jovens e adultos, publicada em jor- 
nais e revistas e de videos instrucionais e 
cientificos.

A "Turma do Casseta e Planeta" 
descreveu, em 1996, com muita serie- 
dade e, paradoxalmente, de forma bem 
humorada, a viagem no navio e por

aviao, de Pelotas ate a chegada a Esta- 
gao Antartica Comandante Ferraz (EACF).

O "Jornal de Minas", Estado com 
pouca representatividade em pesquisas 
na Antartica e longe do mar, retratou de 
maneira poetica, durante uma semana 
com destaques nas primeiras folhas, as 
pesquisas e o apoio logistico da Marinha 
do Brasil (MB) e da Forga Aerea Brasileira 
(FAB) que a epoca transcorriam.

As revistas "VEJA" e "ISTO E" tam- 
bem enalteceram o elevado grau de 
seriedade e de dedicagao dos pes- 
quisadores e da MB nos trabalhos de
senvolvidos no continente gelado.

O Jornal "O Dia", periodico da cidade 
do Rio de Janeiro, dedicou um caderno 
especial no domingo, dia 28 de fevereiro 
de 1999, para enumerar as diversas tare- 
fas e os dificeis caminhos a trilhar para 
que os pesquisadores alcancem seus me- 
Ihores resultados. Nao esquecendo do 
alto nivel profissional da tripulagao do 
Navio de Apoio Oceanografico "Ary 
Rongel" nas fainas de apoio a pesquisa 
cientifica, desenvolvidas a bordo e nos 
refugios, alem do apoio logistico a EACF, 
durante os 5 meses.

Nem mesmo a perspectiva de 
descontinuidade das edigoes da Editora 
Bloch impediu que a garra e o profis- 
sionalismo de um fotografo e de uma 
jornalista produzissem, com destaque,

uma materia com 12 paginas a cores na 
revista Manchete, descrevendo com 
paixao as belezas naturals da Antartica 
e os trabalhos desenvolvidos em uma 
Operagao.

Nao podemos nos furtar em citar, 
ainda, a revista SCUBA que, mesmo 
voltada basicamente para o mergulho, 
apresentou, em duas edigoes, uma re- 
portagem que abrangeu toda a pre- 
paragao dos pesquisadores no Treina- 
mento Pre-Antartico e a pesquisa a bor
do do Ary Rongel, nos refugios, nos 
acampamentos e na EACF.

Ainda tivemos a oportunidade de 
proporcionar, recentemente, aos bra
sileiros televisivos, a maioria de jovens 
curiosos, apesar das mais variadas 
idades, dois "especiais" e educativos 
bem objetivos nos programas Globo 
Ecologia e no Programa FI.

Para concluir, e importante salientar 
que a SECIRM sempre procurou orientar 
os diversos orgaos de imprensa para que 
as materias enfocassem os trabalhos da 
comunidade cientifica, os 7 voos da FAB 
em apoio ao PROANTAR e o trabalho da 
Marinha do Brasil na preparagao dos 
pesquisadores nos treinamentos Pre- 
Antarticos e no apoio logistico prestado 
pelo NApOc Ary Rongel a EACF, aos refu
gios, aos acampamentos e as pesquisas 
desenvolvidas a bordo.

Informativeiv.n-nsi-jfln/jun-zooo
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□ CIRM, mais uma vez, se fez 
representar na Delega^ao 
Brasileira que participou 

da X Reuniao dos Estados Partes 
da CNUDM, ocorrida na ONU, de 
22 a 26 de maio deste ano.

Entre os assuntos tratados 
destacam-se: a comprova^ao dos 
Recursos Financeiros utilizados no 
Tribunal Maritime International; a 
cria^ao de um Fundo fiduciario, 
para cobrir os gastos com as ativi- 
dades afins dos membros de par
ses em desenvolvimento da Comis- 
sao de Limites da Plataforma 
Continental (CLPC); e a questao do

aumento do prazo para os Paises 
Costeiros submeterem suas pro- 
postas, com o intuito de reivindi- 
carem o aumento de suas platafor- 
mas continentals, alem das 200 
milhas nauticas, a CLPC da ONU.

O assunto que mais poderia 
trazer alguma influencia direta 
para a CIRM, seria o aumento de 
prazo para apresenta^ao da sub- 
missao a CLPC, porem como o 
assunto nao constava da Agenda, 
ficou de ser enviado a CLPC para 
analise e posterior apresenta^ao 
na proxima Reuniao dos Estados 
Partes.

Durante o periodo da reuniao, 
surgiu a oportunidade dos repre- 
sentantes da Secretaria da CIRM e 
do Estado-Maior da Armada (EMA) 
divulgarem os Programas desen- 
volvidos no ambito da CIRM, por 
meio de uma entrevista na Radio 
Difusao de Lingua Portuguesa da 
ONU. Essa radio tern suas entrevis- 
tas e reportagens ouvidas em todos 
os Paises de lingua portuguesa. Na 
entrevista foi possivel comentar 
sobre o LEPLAC, REVIZEE, REMPLAC, 
GERCO e algumas atividades da 
Marinha do Brasil com rela^ao a 
seguranqa da navega^ao.

Entrevista na Radio Difusao de Lingua Portuguesa da ONU
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v.n-iiM-jfln/Jun-zooo



PROAOTAR
6°- COIKURSO fOTOGRAfKO SOBRC

*

TCIDAS ADTARTKOt * RC5ULTADO

A_ —.

idas e vindas a Antartica, tica, em Voo f
-p.centenas de pesquisadores 

e militares estiveram em acampa- 
mentos e refiigios, na Esta^ao 
Antartica Comandante Ferraz e nos

de Apoio. f-*'.
Neste ano, 

tendo sido ins- 
critas 53 foto- 
grafias de 20Navios de Apoio Oceanograficos 

Barao de Teffe e Ary Rongel mais 
recentemente, participando das 
Operates a fim de desenvolver 
pesquisas e server conhecimento.

Mas o tempo dispendido nes- 
tes penodos nem sempre se re- 
veste somente de trabalho. Os 
mementos de lazer e de diversao 
sao muitas vezes tegistrados em 
filmes, em videos e num vasto 
material fotografico.

E pensando na divulga^ao das 
atividades brasileiras na Antartica 
e na perpetuaqao desses magnifi- 
cos instantes que o Programa 
Antartico Brasileiro (PROANTAR) 
promove ha seis anos urn Concurso 
Fotografico premiando os tres 
primeiros colocados com uma via-

concorren- 
tes.O 6° Con
curso Fotogra- 
fico Sobre Te- &&
mas Antarti- .J|r
cos apresen- ' tw*
tou o seguin- . T [ ' 
te resultado: - 
1°lugar-NA- 
VIO de Igna
cio Benites Mo
reno, da Funda^ao Universidade 
Federal do Rio Grande-FURG; 2° 
lugar - LOBO DO MAR de Rosita 
Belinky, do Clube Alpino Paulista 
- CAP; e 3° lugar - TUNGSTENIO 
do CB-MO-MV Flelton de Mene- 
zes, do 1° Esquadrao de Flelicop- 
tero de Emprego Geral.

4-•'
■ra-

a
_ I

S'
* -■ v

■■if:

^-.

0- Navio
Ignacio Benites Moreno - FURG

Lobo do Mar
Rosita Belinky - CAD

£b Tungstenio
Helton de Menezes - HU-1

Q
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□ ivulgar o Programa Antar- 

tico Brasileiro nao e uma 
das tarefas mais faceis 

para a Secretaria da Comissao 
Interministerial para os Recursos 
do Mar - SECIRM. Diversas sao as 
Organiza^oes Militares que ja 
expoem alguns quadros de maior 
destaque e varios deles ja premia- 
dos nos Concursos Antarticos 
anteriores.

Os orgaos de imprensa, as 
vezes, emprestam algumas linhas 
para citar os trabalhos desenvolvi- 
dos na Antartica. No entanto, sao 
as exposi0es temporarias e itine- 
rantes que, por permanecerem 
mais tempo em museus, shoppings 
e universidades, conseguem trans- 
mitir informa<j6es a urn maior 
numero de pessoas que desejam 
sanar suas curiosidades e somar 
valores aos seus conhecimentos.

Neste ano, a Exposigao "Brasil 
na Antartica" esteve na Pontifice 
Universidade Catolica de Porto 
Alegre - RS, entre os dias 23 de 
margo a 16 de julho, recebendo 
em media cerca de 400 estudantes 
por dia. Jornais e canais de tele- 
visao fizeram a cobertura pro- 
movendo o evento cuja inaugu- 
ragao oficial contou com a partici- 
pagao de representantes de diver
sas entidades. O ponto de mais 
impacto foi a simulagao de urn 
acampamento no gelo com mate
rials utilizados na Antartica e cedi- 
dos pela Estagao de Apoio 
Antartico - ESANTAR. A exposigao 
contou com o apoio da SECIRM e 
foi organizada pelo Prof. LUIZ 
ALEXANDRE SCHUCH, Coorde- 
nador do Nucleo Antartico da 
Universidade Federal de Santa 
Maria/RS.
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PROADTAR
ravio dc apoio occnnocRflCKD am roagcl

RCTORnn no eio dc i AnciRo
sas d'agua profundas da regiao, o que 
permitira um aumento do conheci- 
mento de como as aguas frias e pro
fundas da Antartica influenciam a cir- 
culagao termohalina global;

- A realizaqao de um levantamento 
hidrografico, ao norte da llha Elefante, 
abrangendo uma area de aproximada- 
mente 500km2, que permitira a 
Diretoria de Hidrografia e Navegagao 
publicar uma carta nautica que benefi- 
ciara a todos os navegantes que pas
sant por aquela regiao; e

- Apoio direto na montagem e 
desmontagem do acampamento do 
projeto chefiado pelo Dr. Jefferson 
Cardia Simoes, na geleira Lange, que 
permite a ciencia brasileira ampliar 
seus conhecimentos e preparar pes- 
soal para pesquisa sobre geleiras, 
impossivel de ser realizada em nosso 
territorio.

Assim, apos importante partici- 
pagao na Opera^ao Antartica XVIII, 
131 dias de mar e 20548 milhas nave- 
gadas, o Ary Rongel volta aos seus 
afazeres normals de Navio da DHN, 
mas com certeza ja preparando seu 
pessoal e material para enfrentar sua 
futura participagao nas aguas do con- 
tinente Antartico.

Programa Antartico 
Brasileiro (PROAN- 
TAR).
Dentre estas, 

destacamos as se- 
guintes:

- - O reabastecimen- 
to complete da Es- 
tagao Antartica Co- 
mandante Ferraz 
(EACF), compreen- 

| dendo o transporte 
* de generos, sobres- 

salentes, suprimentos dos mais diver- 
sos e combustivel. O recebimento de 
toda a carga transportada e vital para 
a realizagao, a tempo, durante o 
verao, das obras de manutengao pro- 
gramadas, bem como das condigoes de 
habitabilidade para os pesquisadores 
que, neste periodo, efetuam suas cole- 
tas na regiao;

- A realizagao de importante cole- 
ta de dados oceanograficos, no mar de 
Weddell, permitindo que pesqui
sadores brasileiros possam trabalhar 
no mesmo nivel tecnico que pesqui
sadores alemaes, americanos e espa- 
nhois. O trabalho realizado pelo Navio 
tinha o objetivo de obter dados que 
expliquem o comportamento das mas-

NApOc Ary Rongel□ pos exatamente cinco meses 
de operagoes no mar, chegou 
ao Rio de Janeiro, no dia 26 

de margo, o Navio de Apoio 
Oceanografico Ary Rongel (NApOc Ary 
Rongel). A presenga maciga de familia- 
res e amigos da tripulagao no cais, 
enchia ainda mais de alegria o rosto de 
cada tripulante. Sorrisos que tradu- 
ziam fielmente o sentimento geral, 
apos prolongada ausencia de casa, de 
voltar com a certeza do dever cumprido.

Com a atracagao, o Navio encerra 
sua participagao na Operagao An
tartica XVIII, tendo cumprido todas as 
tarefas que recebeu e que contri- 
buiram para alcangar os objetivos do

RCUDIAO DC AVALIAfAO DO APOIO LOGIITKO PRCiTADO AA OPCRAfAO AATARTICA XVIII
Com o proposito de melhorar o 

apoio logfstico que a Marinha pres- 
ta aos projetos cientfficos, durante 
as Operagoes Antartica, a Secretaria 
da Comissao Interministerial para os 
Recursos do Mar (SECIRM), realizou 
no dia 26 de abril, uma reuniao com 
representantes de todos os projetos 
que estiveram trabalhando no conti- 
nente Antartico, durante o verao 
passado (Operagao Antartica XVIII).

Nesta reuniao foram abordadas 
e discutidas as observagoes dos 
pesquisadores sobre o desempenho 
dos equipamentos, das instalagoes, 
e dos procedimentos adotados para

realizagao das diversas atividades na 
regiao. Desta forma, a SECIRM pre- 
tende analisar as cnticas e sugestoes 
apresentadas, para estabelecer um 
programa de trabalho onde possa 
priorizar as manutengoes mais 
necessaria ao bom desempenho da 
pesquisa, bem como identificar quais 
equipamentos necessitam ser moder- 
nizados.

Da analise dos fatos abordados na 
reuniao, tambem estarao sendo atua- 
lizadas as necessidades de adestra- 
mento e instrugao a serem realizados, 
durante o Treinamento Pre-Antartico 
(TPA), bem como a atualizagao das

Normas de Procedimento e Conduta 
para todos aqueles que irao desen- 
volver atividades pelo Programa 
Antartico Brasileiro - PROANTAR em 
Operagoes Antarticas futuras.

Esta reuniao contou ainda com a 
presenga de representantes do 
Conselho Nacional de Desenvol- 
vimento Cientifico e Tecnologico 
(CNPq), da Estagao de Apoio 
Antartico (ESANTAR) e do Clube 
Alpino Paulista (CAP), firmando-se 
como forum de debates para melho- 
ria da qualidade da componente 
logistica nas atividades brasileiras na 
Antartica.

Informativo1V. 12-112 l-JA(1/JUn-2000
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nm c mm do £L£f AnTMltARMHO DO SUL

(ITIirounfa konina)
ob a responsabilidade do 
Prof. Dr. Adalto Bianchini, 
o Departamento de Cien- 

cias Fisiologicas da Fundagao 
Universidade Federal do Rio Gran
de desenvolve no continente An- 
tartico, desde dezembro de 1997, 
pesquisa sobre fisiologia do ele- 
fante-marinho do Sul (Mirounga 
leonina). O objetivo geral do pro- 
jeto e determinar o estado desta 
especie na llha Elefante (llhas 
Shetlands do Sul, An- 
tartica), no verao aus
tral. Os objetivos espe- 
dficos para os veroes 
antarticos 1997/1998;
1998/1999 e 1999/2000 
foram:
1. Avaliar o estado de 

saude dos animais 
capturados, atraves 
da analise clinica e 
dos parametros san- 
guineos;

2. Avaliar o possivel 
impacto de contami- 
nantes e,

3. Estudar aspectos re- 
produtivos atraves da analise 
hormonal e do leite.
No periodo estudado, foram 

capturados 120 elefantes-mari- 
nhos, dos quais 48 eram machos, 
40 femeas, 23 filhotes do ano e 9 
recem-nascidos. O peso dos ani
mais capturados variou entre 91 e 
1.680 Kg. Os animais foram cap
turados utilizando-se rede ou 
maca de pesagem, e uma vez cap
turados foram anestesiados com 
uma mistura de tiletamina, zola- 
zepam e atropina. Durante a 
anestesia, o estado do animal foi 
acompanhado pelo registro dos se- 
guintes parametros: temperatura 
retal, frequencia cardiaca, fre-

quencia respiratoria, tempo de 
indugao do anestesico e tempo de 
recupera^ao.

Uma vez capturado e aneste- 
siado o animal, foi feita a coleta 
de sangue, o qual foi extraido a 
partir da veia extradural e acondi- 
cionado em diversos tubos para os 
diferentes tipos de analises a 
serem realizadas, a saber: hema- 
tologia, bioquimica do sangue, 
metais pesados, organoclorados,

graxos. Durante a coleta de pelos, 
tambem foram observados e cole- 
tados ectoparasites (carrapatos). 
Amostras de fezes de alguns ani
mais capturados, bem como ou- 
tras ja presentes no ambiente, 
tambem foram coletadas para 
avalia^ao de metodos de conser- 
vagao visando futures estudos 
parasitologicos. Em 11 animais 
imobilizados e anestesiados, foram 
coletados tambem dentes para a 

determina^ao da idade. 
No final do procedi- 
mento, foi realizada a 
biometria de todos os 
animais
bem como marcaqao no 
dorso com tinta atoxica 
(tintura de cabelo) e na 
nadadeira
com um brinco plastico 
(Focking®), comumente 
usado em gado bovino. 
O grupo de pesquisa 
esta no memento em 
fase de conclusao das 

Elefante Marinho em muda analises das amostras

capturados,

posterior

em laboratorio, cujos 
resultados serao divulgados em 
revistas cientfficas da area.

corpos cetonicos e hormonios. Nas 
femeas lactantes tambem foi inje- 
tada ocitocina e o leite foi coleta- 
do em frasco de vidro para as 
dosagens de organoclorados, pro- 
teinas totals, lipidios, cinzas e car- 
boidratos. Tambem foram feitas, 
sob anestesia, coletas de amostras 
de pele, pelo e tecido adiposo 
(gordura) em todos os animais 
estudados. A amostra de gordura 
foi retirada da regiao lateral do 
animal com o auxilio de um extra- 
tor de 0,5 cm de diametro e/ou 
atraves de pequena incisao. 
Nestas amostras serao determi- 
nadas as concentrates de metais 
pesados, organoclorados e acidos

Dr. Adalto Bianchini (FURG)

Informative
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CSTUDO Dfl VflRIflBILIDflDC DA EtTRUTURA VERTICAL 

TCRmOHflLinfl AA REGIAO DA (OnfLUEACIA DE UICDDCLL-KOTIA
projeto "Variabilidade Tem
poral da Estrutura Ter- 
mohalina na Regiao da 

Confluencia Weddell-Scotia", em 
execu^ao no PROANTAR, insere o 
Brasil no programa inter- 
nacional "Deep Ocean 
Ventilation Through 
Antarctic Intermediate 
Layers" (DOVETAIL).

O Programa interna- 
cional DOVETAIL foi idea- 
lizado para conduzir um 
estudo interanual das 
caracteristicas fisicas da 
coluna d'agua na por^ao 
norte do Mar de 
Weddell, sua variabili
dade no tempo e espa- 
<;o, e as taxas de expor- 
ta^ao para a por^ao sul 
do oceano Atlantico Sul.
Neste ponto, as aguas do 
Mar de Weddell con- 
tribuem para a venti- 
lacjao do oceano profun- 
do em termos mundiais, 
como parte da circula^ao 
termohalina global. O 
Arco de Scotia se corn- 
poem de uma barreira 
topografica natural para 
o fluxo de agua profun
da em diregao norte, 
apresentando 
varias passagens profun- 
das a leste e oeste do 
Plato das Orcadas do Sul 
(ao longo do meridiano 
de 43°W), permitindo 
assim um pequeno escape de 
agua para o mar de Scotia.

O componente brasileiro do 
DOVETAIL concentra-se no moni- 
toramento interanual das massas 
d'agua na parte norte do Mar de

Weddell e na regiao da confluen
cia Weddell-Scotia, de forma a de- 
tectar alteragoes em suas caracte
risticas fisicas que podem influen- 
ciar na circula^ao termohalina

alema e outra brasileira, como 
parte de um acordo de coope- 
ra^ao entre a Fundagao Univer- 
sidade Federal do Rio Grande - 
FURG e o Alfred Wegener Institut 

Fur Polar- und Meeres- 
forschung (AWI - Bre- 
merhaven).

Superando as expecta- 
tivas iniciais de 22 dias 
de operagao, o progra
ma de coleta de dados 
termohalinos foi reali- 
zado em apenas 18 dias, 
incluindo o tempo de 
navega^ao entre a ilha 
Rei George e a area de 
amostragem. Cerca de 
60 estates oceanogra- 
ficas foram realizadas, 
entre os dias 23 de 
Janeiro e 9 de fevereiro 
de 2000, percorrendo 
um total de 1200 milhas 
entre estates oceano- 
graficas e coletando in- 
forma0es em profundi- 
dades que variaram de 
500 a 4600 metros, ao 
longo da por^ao no- 
roeste do Mar de 
Weddell, Plato das Or
cadas do Weddell (ver 
figura). A opera^ao do 
guincho oceanografico 
do Ary Rongel comple- 
tou cerca de 250.000 
metros de lan^amentos 
e recolhimentos de 
cabo, adquirindo mais 

de 200 Mbytes em informa^oes 
digitais sobre temperatura e 
salinidade das diferentes massas 
d'agua da regiao.

porem

global. O primeiro cruzeiro ocea
nografico brasileiro, denominado 
DOVETAIL 2000, foi realizado na 
ultima Operagao Antartica XVIII, 
que contou com duas equipes a 
bordo do NApOc Ary Rongel, uma Prof. Dr. Carlos Alberto Eiras Garcia (FURG)

InformativoiV.12-n9 1-Jfll)/JUI)-2000
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PROJCTO f IX-VLf:
PROPAGflfAO nfl BAIXA lOAOifCRA

s estudos da ionosfera 
terrestre sao essenciais 
para a engenharia de 

telecomunica<j6es, a navegagao 
e sistemas de potencia e pos- 
suem grande importancia para 
o conhecimento dos processes 
naturals do planeta. O sensoria- 
mento remoto, utilizando os 
transmissores de frequencias 
muito baixas ( VLF: 3-30 kHz ) 
existentes, tem contribuldo 
para o conhecimento desses 
processes e e um procedimento 
bastante util para o diagnostico 
dos estudos solares terrestres.

Com esse objetivo, sao reali- 
zados na Estaqao Antartica Co- 
mandante Ferraz experimen- 
tos voltados para o monitora- 
mento da baixa ionosfera (~70- 
90 km de altitude), utilizando- 
se equipamentos de deteegao 
de sinais de VLF, com diferentes 
resolugoes temporals.

O experimento que utiliza 
baixa resolugao temporal obje- 
tiva o estudo de fenomenos de 
origem solar e galactica de 
duragao razoavelmente longa 
(>5 minutes): explosoes solares, 
tempestades magneticas, raios 
cosmicos galacticos, eventos 
protons, etc. Para este estudo, 
sao usados receptores de fase e 
amplitude de VLF e padroes de 
frequencia (Cs e Rb). Os sinais 
sao monitorados 24h/dia com 
constante de tempo 50s.

Atraves deste experimento, 
torna-se possivel o estudo das 
caracteristicas de propaga^ao 
dos sinais em diferentes fre
quencies e em diferentes meios 
(gelo, mar, continente) e em 
diferentes condutividades, bem 
como o comportamento da 
baixa ionosfera com o ciclo 
solar e suas sazonalidades.

Com o advento do maximo 
do ciclo solar no proximo ano 
este tipo de monitoramento e 
de extrema importancia visto a 
ocorrencia de grande numero 
de flares e tempestades mag
neticas cujos efeitos na baixa 
ionosfera sao motives deste 
estudo.

Recentemente, implantou-se 
projeto utilizando-se recep
tores de VLF com alta resolugao 
temporal para o estudo de 
efemeros disturbios ionosferi- 
cos (~30s ) causados por relam- 
pagos. Sao medidas variances 
na amplitude dos sinais rece- 
bidos de varies transmissores de 
VLF seguem-se a ocorrencia de 
relampagos pois as ondas de 
radio geradas por eles provo- 
cam a precipita0o de eletrons 
altamente energeticos do meio 
espacial vizinho a Terra para a 
atmosfera superior terrestre. 
Esta precipitagao de partkulas, 
por sua vez, causa aumento da 
ioniza^ao na ionosfera, afetan- 
do entao ondas de radio de VLF,

0 geradas artificialmente pelo 
homem, que se propagam nesta 
regiao. E utilizado receptor de 
amplitude rastreando 6 fre
quencias distintas 12h/dia com 
resolu^ao temporal de 10ms.

Atualmente, realiza-se um 
programa internacional na 
Peninsula Antartica para o 
monitoramento simultaneo de 
sinais de VLF com a partici- 
pagao dos Programas Antar- 
ticos Americano e Brasileiro, 
envolvendo as Estates Palmer 
e Comandante Ferraz e a inter- 
preta^ao de eventos ocasiona- 
dos pela precipita^ao de 
eletrons induzidas por relam
pagos torna-se mais facil, pois o 
mesmo event© pode ser obser- 
vado em mais de uma estagao 
receptora e, em alguns casos, 
em mais de uma frequencia. 
Assim, e possivel 
imagem de uma regiao ionos- 
ferica perturbada, permitindo 
o estudo detalhado de uma 
regiao ainda pouco conhecida.

preliminares 
mostram que modelos exis
tentes da precipitagao de 
partkulas deverao ser revistos, 
visto a existencia de novas 
evidencias experimentais sobre 
o processo de perda de eletrons 
de cinturoes de radia^ao em 
escala global.

criar a

Resultados

Responsavel: Liliana Rizzo Piazza (INPE)
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o icncmunHO dc gclo dc vo$tok (fl DTA RTICA)
Relevancia das investiga^oes e o envolvimento brasileiro

ostok localiza-se no setor 
leste do continente Antar- 
tico, a uma altitude de 3.488 

metros acima do nivel do mar. Neste 
local foi registrada a temperatura 
mais baixa do planeta (-89,3° C), em 
julho de 1983, a temperatura 
media anual e de -55° C. Em 1998, 
a perfura^ao do gelo no local 
atingiu 3623 metros, proporcionan- 
do cerca de 500 mil anos de dados 
climaticos, sendo interrompida por 
recomendacjao do SCAR (Comite 
Cientifico sobre Pesquisas Antar- 
ticas, do Conselho Internacional de 
Ciencias) em razao da presemja de 
urn lago subglacial detectado por 
levantamentos geofisicos, a 3750 
metros de profundidade.

Ao longo dos ultimos dez anos, 
diversos estudos foram realizados 
nas amostras provenientes dos tes- 
temunhos de gelo (ice cores) obti- 
dos em Vostok. Desvendando o 
quadro evolutive das mudangas 
ambientais globais ao longo dos 
ultimos 420 mil anos e provendo o 
mais longo e detalhado registro da 
composigao quimica e da circulagao 
atmosferica. Merece destaque a 
obten^ao da serie temporal da tem
peratura do ar ao longo dos ultimos 
quatro ciclos glaciais-interglaciais. 
Estudos baseados na variagao da 
razao entre os isotopos estaveis 
(018/016 e H7H1) que constituem o 
gelo. O detalhamento do estudo 
atinge a escala decenal, ou ate 
mesmo sazonal no caso do 
Holoceno.

Analises do ar retido em bolhas 
no gelo de Vostok evidenciaram a 
estreita relagao entre as concen- 
tra^oes do gas carbonico e do 
metano com a temperatura atmos
ferica. Os dados indicam que no 
auge da ultima glaciagao (entre 21 
e 18 mil anos antes do presente) a 
quantidade estimada de gas car
bonico na atmosfera era menor se 
comparada com a media da epoca

pre-industrial. Mais importante, ao 
longo dos ultimos 420 mil anos a 
concentrate de CO2 atingiu os va- 
lores observados no seculo XX. O 
estudo tamberm detectou o aumen- 
to de 25% na concentrate do gas 
carbonico atmosferico desde o inl- 
cio da Revoluto Industrial. Vostok 
e, portanto, essencial para enten- 
dermos o efeito-estufa.

A analise do conteudo de 
poeira, transportada pela atmos
fera para o gelo, permitiu aos cien- 
tistas identificar varias mudan^as na 
circulate da atmosfera, como as 
variagoes na intensidade dos ventos 
e estimar o gradiente de tempera
tura entre os tropicos e as regioes 
polares, e datar explosoes vulcani- 
cas anteriores ao perlodo historico.

A descoberta recente de novo 
ambiente terrestre, urn lago sub
glacial com pelo menos 300 metros 
de lamina d'agua abaixo do gelo de 
Vostok, enfatiza a relevancia do 
programa de investigates. A agua 
deste lago pode center microorganis- 
mos adaptados a conduces ambi
entais extremes e que evoluiram 
separadamente do resto do planeta 
pelo menos durante o ultimo milhao 
de anos.

Ressaltamos que a obtento do 
testemunho de gelo de Vostok, no 
continente antartico empregou 
logistica bastante complicada e dis- 
pendiosa, envolvendo a progra- 
mato de diversos voos de apoio 
com aeronaves Hercules C-130 espe- 
cialmente equipados com esquis, 
alem da manutengao de uma 
estate polar durante todo o ano e 
em condites climaticas extremas. 
Os custos operacionais para a 
obtento do testemunho foram 
orgados em cerca de 10 milhoes de 
dolares. A isto, soma-se a infra- 
estrutura pre-existente no local 
(estagao russa de Vostok), trans- 
porte de amostras em navios que- 
bra-gelo e as analises e laboratories

em tres paises (Franga, Russia e 
Estados Unidos). Indui tambem, 
uma
Grenoble onde sao armazenados 
mais de 10 km de testemunhos de 
gelo antarticos e articos. As despe- 
sas para montagem de infra-estru- 
tura existente facilmente ultrapas- 
sam a casa de dezenas de milhoes 
de dolares.

O Brasil participa nas investi- 
gagoes de Vostok, desde 1999, 
atraves de cooperagao entre o 
"Laboratoire de Glaciologie et 
Geophysique de I'Environnement 
(LGGE) du Centre National de la 
Recherche Scientifique" frances e o 
Laboratorio de Pesquisa Antarticas 
e Glaciologicas (LAPAG) da Univer- 
sidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS). No momento, tres pesqui- 
sadores brasileiros, liderados pelo 
Prof. Jefferson C. Simoes (LAPAG), 
investigam variagoes com conteudo 
de microparticulas, o ciclo global do 
enxofre e a concentragao de ele- 
mentos tragos ao longo dos ultimos 
dez mil anos. Alem disso, o Prof. 
Simoes tambem investiga o conteu
do de microparticulas na parte mais 
profunda do Vostok (3.300-3.623 m) 
para entender os processes glacio- 
geologicos envolvidos do lago sub
glacial.

Em suma, devido aos excelentes 
resultados obtidos, o testemunho 
de Vostok e pega-chave para o 
entendimento da quimica e da 
dinamica atmosferica no passado, 
despertando interesse de toda 
comunidade cientifica mondial. 
Desta maneira, o envolvimento do 
Brasil neste programa de investi- 
gagao permite a aquisigao de co- 
nhecimento e experiencia em um 
dos programas mais avangados na 
Antartica e com uma excelente 
relagao custo-beneficio.

frigorificacamara em

Dr. Jefferson C. Simoes (UFRGS)
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CVOLflnifl ■ BIOLOGIA CVOLUTIVfl DC ORGAIIDfnO) flllTARTKOS
Proposta para um novo Programa International de Pesquisa na Antartica

o Subcomite em Biologia Evo- 
lutiva de Organismos Antar-

______ ticos do SCAR (Comite Cien-
tifico de Pesquisas Antarticas) reuniu
se, em margo de 2000, em Down 
(Inglaterra), na casa onde Darwin, o pai 
da teoria evolutiva, morou. Foi elabo- 
rada pelos membros do Subcomite a 
versao final do Plano Cientifico 
"Evolu^ao na Antartica - EVOLANTA". 
Este piano, que devera ser aprovado na 
proxima reuniao do SCAR em Toquio, 
em julho de 2000, sera de grande inte- 
resse para a comunidade de biologos 
em geral. Participou dessa reuniao a 
pesquisadora brasileira Edith Fanta 
(Universidade Federal do Parana) 
como Secretaria do grupo.

A finalidade do Programa "SCAR 
EVOLANTA" e promover uma rede de 
pesquisadores para que resulte uma 
melhor compreensao sobre a historia 
evolutiva e biologica da biota unica da 
Antartica, integrada ao conhecimento 
crescente sobre o contexto climatico e 
tectonico dentro do qual a evolu^ao 
ocorreu e continua a ocorrer.

Propomos um programa que 
focalize diversos aspectos-chaves da 
evolugao na Antartica, como: radia- 
$ao adaptativa, fluxo de genes, ciclos 
de vida, microevolugao e biodiversi- 
dade. E um programa previsto para 
oito anos de dura^ao que devera 
atuar como um guarda-chuva para 
unir pesquisas existences e estimular 
novas areas de pesquisa. O programa 
vai requerer um comite de doze pes-

soas para representar a gama de disci- 
plinas em ciencias evolucionarias, os 
varies ecossistemas marinhos, ter- 
restres e de aguas doces, e assegurar 
representagao internacional.

EVOLANTA vai ter liga^ao com 
varies outros programas como a 
Comissao para Conserva^ao de Re- 
cursos Vivos Marinhos Antarticos 
(CCAMLR), Ecologia da Zona de Gelo 
Marinho Antartico (EASIZ), Dinamica 
Global de Ecossistemas Oceanicos 
(GLOBEC), Mudangas Globais na 
Antartica (GLOCHANT), Focas de Gelo 
Marinho Antartico (APIS), Censo de 
Vida Marinha (COML) e Mares 
Profundos Antarticos (ANDEEP).

A razao para que este programa 
fosse planejado decorreu do 
Workshop em Biologia Evolutiva dos 
Organismos Antarticos, realizado em 
1999, em Curitiba, na Universidade 
Federal do Parana, organizado pela 
Dra. Edith Fanta, com a colaboragao 
do Prof. Metry Bacila e da Dra. Flelena 
Kawall. Neste workshop, os 35 cientis- 
tas internacionais convidados e os 40 
participantes da comunidade cientifi- 
ca brasileira, estudantes de gradu- 
agao e de Pos-Graduagao e outros 
interessados, participaram de pales- 
tras e discussoes que mostraram o 
estado da arte e as tendencias de 
pesquisas futuras em biologia evoluti
va dos organismos antarticos.

Verificou-se que a evolugao e o 
principal principio unificador da biolo
gia e evidencias de processes evolu-

tivos podem ser vistos em todos os 
niveis de organizagao biologica, desde 
as moleculas ate os ecossistemas. A 
Antartica e sua biota chamam crescen- 
temente a atengao mondial devido a 
deteegao de modificagoes globais no 
clima, perda de diversidade biologica, 
interferencia no equilibrio ambiental 
causado por poluigao e por pesca pre- 
datoria marinha. Apesar desta aten
gao, e ao fato da Antartica ser um labo- 
ratorio natural para pesquisas evoluti- 
vas, houve notoria falta de atengao ao 
estudo da biologia evolutiva dos 
organismos Antarticos.

Como se pode ver, este piano 
abrange as areas de interesse de varies 
projetos de pesquisa Antarticos bra- 
sileiros, atuais ou passados, e espera-se 
que a comunidade cientifica Antartica 
brasileira se envolva neste, participan- 
do com resultados que possam se so- 
mar aos que serao certamente obtidos 
dentro de outros programas Antarticos 
de diferentes paises.

Maiores informagoes sobre os cien- 
tistas ou grupos cientfficos envolvidos 
nestas pesquisas, a evolugao do pro
grama em si e como sera posto em 
pratica, podem ser obtidas com a Dra. 
Edith Fanta, na UFPR, atraves do e-mail 
fanta@uol.com.br. Alem disso, apos a 
aprovagao do Programa na reuniao de 
TOQUIO, muitas informagoes serao 
disponibilizadas na pagina da Internet 
do grupo de Biologia do SCAR.

>

Dra. Edith Fanta (UFPR)
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i lanejar e projetar a Estagao 
Cientifica do Arquipelago 
de Sao Pedro e Sao Paulo

vida uma tecnica construtiva que 
permitisse a montagem da edifi- 
cagao principal a partir de pegas pre- 
fabricadas que, unidas, formasse 
uma estrutura monobloco apoiada 
em amortecedores. Alem disso, uma 
preocupa^ao adicional foi incorpo- 
rada ao projeto: a edifica^ao princi
pal deveria SER e parecer segura. 
Assim, a tipologia construtiva bus- 
cou associar sua forma a uma con- 
fortavel casa de praia em madeira, 
dotada de mobiliario e equipamen- 
tos que ampliassem o conforto e 
gerassem a sensa^ao de seguran^a. 
Ao mesmo tempo, as dimensoes da 
ilha obrigaram a solugoes com area 
reduzida, flexiveis e que cumprissem 
a fungao de abrigar adequada- 
mente 4 pesquisadores.

Inicialmente, a estrutura da 
Esta^ao Cientifica foi implantada 
contando com: alojamento princi
pal, placas fotovoltaicas (obten^ao 
de energia), casa de baterias, 
dessalinizador (osmose reversa) e 
pier de atracagao. Posteriormente, 
foram incorporadas algumas me- 
Ihorias tais como um muro de con- 
tengao para as fortes ondas que 
atingiam a edifica<;ao principal, 
passarela unindo as principals cons- 
trugoes, paid de combustiveis afas-

tado da edifica^ao principal, casa do 
gerador de emergencia, chuveiro de 
agua salgada e alojamento auxiliar. 
Tambem foi promovida a elevagao 
das constru^oes principals e o 
reforgo estrutural das sapatas de 
concrete, o que resultou numa 
maior seguranga aos usuarios.

A Estagao conta hoje com um 
programa de acompanhamento 
(APO - Avaliagao P6s-Ocupagao) 
coordenado pela Universidade Fe
deral do Espirito Santo e um pro
grama regular de manutengao 
administrado pelo Subcomite de 
Logistica/Manutengao e executado 
pela Base Naval de Natal.

i I
significou lidarcom condicionantes 
incomuns tais como a distancia da 
costa, a ausencia de agua doce e 
vegetagao, reduzida area nao 
alagavel, abundancia de aves (e 
seus piolhosl), ausencia de praias 
dificultando o desembarque, im- 
possibilidade de utilizagao de 
aeronaves etc., Tais caracteristi- 
cas, juntas ou separadas, ja ha- 
viam sido vencidas em experiencias 
anteriores pela equipe responsa- 
vel pelos projetos de arquitetura 
e engenharia, no entanto, um 
condicionante adicional tornou- 
se fundamental nos estudos 
desenvolvidos: a possibilidade de 
ocorrencia de terremotos!

A partir da 
constatagao 
da necessi- 
d a d e d e 
uma estru
tura resis- 
tente a aba- 
los sismicos 
(m'veis pre- 
vistos VI e 
VII da escala 

Mercalli Modificada), foi desenvol-

§
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Prof® Cristina E. Alvarez (UFES)
Eng. Julio Eustaquio de Melo (LPF/IBAMA)

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

IMPRESSO

Informative ■
v.i2-nM-jfln/Jun-20oo


