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Operagao Antartica XIX

iM
Frograma Arquipelago Sao Pedro e 
Sao Paulo (Proarquipelago)

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

Projeto "Oficinas do Mar" 
Mini-Cursos Construgao Naval Ba- 
sica e Artesao do Mar

Curso de Mentalidade Maritima

IRC
Seminario " Plataforma Continental"

flZ€€
HI Workshop REVIZEE - NE

Bahia - 2: Uma Segunda Expedigao 
do NOc "Thalassa" em proveito do 
Frograma REVIZEE

Comissao Oceanografica REVIZEE 
Nordeste IV

DANTOR
Acampamento Sobre Glaciar

XIRAPAL (Lima - Peru)

XII COMNAP/SCALOP (Toquio -
Japao) om a partxda do Navio de Apoio Oce- preocupa Com o future daquela regiao.

anografico ARY RONGEL, do porto do Alem do emprego do NApOc ARY

IDi Rio de Janeiro, em 07 de novembro de RONGEL, para a Operagao Antartica XIX foram 
2000, iniciou-se a XIX Operagao Antar- > programados os seguintes Voos de Apoio:

Treinamento Pre-Antartico - 2000

Seminario sobre Pesquisa Antartica, no 
Instituto de Geologia da USP

• 1u Vdo - 04 a 08 DEZ2000;
| • 2° Voo - 26 a 30 DEZ 2000;

•3s Voo - 15 a 19 IAN 2001;
| *4“ Vdo-05 a 09 MAR 2001;

• 5e Voo - 14 a 18 MAI 2001;
• 6“ Vdo - 23 a 29 JUL 2001; e
• 7° Vdo-24 a 30 SET 2001.

T* ...ED Aparentemente, ja se tornou rotina, a par- 
tida do NApOc ARY RONGEL conduzindo 
equipes de pesquisa e de manutengao que irao • 
desenvolver atividades na Antartica, alem de 
generos e equipamentos necessaries ao reabas- < 

HI - tecimertto da Estagao Antartica Comandante 
Ferraz (EACF). Para o Frograma Antartico 

g-jjy Brasileiro, mais que cumprir essa tarefa roti- 
•“ neira, o inlcio de mais uma Operagao Antarti- 

„ ca marca a renovagao dos seus propositos e, a 
oportunidade de manter o Brasil participan- 
do ativamente da comunidade de paises que 
realiza pesquisas no Continente Antartico

MUNIDflD€ CICNTIFICR
Projeto Baleia Minke: Um ano de novi- 
dades

Esses voos sao realizados com aerdnaves 
tipo C/130 - Hercules, da Forga Aerea Brasilei- 
ra e, possibilitam o revezamento das equipes de 
pesquisadores e o reabastecimento da EACF.

O regresso do NApOc ARY RONGEL ao 
porto do Rio de Janeiro esta previsto para o dia 
01 de abril de 2001.

Reserva Biologica do Atol das Rocas / 
IBAMA - RN

Artemia Franciscana: O camarao das 
salinas do Rio Grande do Norte

mProblematica da Poluigao por Petroleo

Estrutura e Organizagao do Genoma 
Mitocondrial de Peixes Antarticos EQ
Cultivo do Peixe-Rei Marinho 
(Odontesthes Argentinensis) e seu uso 
em testes de Ecotoxicidade Aquatica

Aquacultura Sustentavel: Cultivo do 
Camarao-Rosa Farfantepenaeus 
Paulensis utilizando estruturas de 
baixo custo como alternativa para a 
Comunidade de Pescadores Arte- 
sanais do Estuario da Lagoa dos Pa- 
tos-RS

Monitoramento Hidroquimico da Area 
do Porto do Rio Grande (RS) subme-
HHa a aHviHadpc; Hp Hrao-acrprm

m
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(Proorquipelogo)
Arquipelago de Sao Pedro 
e Sao Paulo e um grupo de

______  pequenas ilhas rochosas,
desabitadas e desprovidas de qual- 
quer tipo de vegetagao, localizadas 
a cerca de 1.100 quilometros do lito
ral do Estado do Rio Grande do 
Norte, numa regiao privilegiada 
para o desenvolvimento de pesqui- 
sas em diversos ramos da ciencia. 
Trata-se de um caso raro no plane- 
ta, onde houve uma formacao natu
ral de ilhas a partir de uma falha 
tectonica, propiciando uma situaqao 
de especial interesse cientifico. Alem 
disso, a posiqao geografica do arqui
pelago Ihe confere, tambem, uma 
significativa importancia estrategica, 
por se localizar na rota de peixes de 
comportamento migratorio, que per- 
correm diversos oceanos, os quais 
possuem alto valor economico, como 
e o caso do Albacora Page, uma es- 
pecie de atum.

Compete ao PROARQUIPELAGO 
conduzir programa continuo e sis- 
tematico de pesquisas cientificas na 
regiao, nas seguintes areas: geologia 
e geofisica, biologia, recursos pes- 
queiros, oceanografia, meteorologia 
e sismo-grafia.

Para participar do Programa e 
necessario que o pesquisador, com 
mestrado complete ou nivel escolar 
superior, encaminhe a SECIRM um 
Projeto de Pesquisa, no formato pa- 
drao do CNPq. Esse Projeto devera

abranger, preferencialmente, uma 
das seguintes areas de pesquisas pre
vistas no Programa: Geologia e 
Geofisica; Biologia, Recursos Pes- 
queiros e Oceanografia; e 
Meteorologia. Apos o Projeto ser 
analisado e aprovado pelo 
Subcomite Cientifico/Ambiental do 
Programa Arquipelago, todos os 
pesquisadores vinculados ao respec
tive Projeto preencherao uma "Ficha 
Individual", farao o treinamento Pre- 
Arquipelago e serao submetidos a 
exames de saude especificos, condi- 
goes indispensaveis para permane- 
cer na Estagao Cientifica.

O treinamento e os exames de 
saude sao realizados na Base Naval 
de Natal ou na Estagao Naval do Rio 
Grande. O treinamento consta de au
las praticas e teoricas com nogoes so- 
bre: sobrevivencia no mar, combate 
a incendio, primeiros socorros, co- 
municagoes e operagao e manuten- 
gao de bote inflavel. Faz parte, tam
bem, do treinamento palestras sobre 
normas de seguranga na ocorrencia 
de abalo sismico, manutengao e con- 
servagao da Estagao Cientifica e im- 
pacto e preservagao do meio ambi- 
ente no Arquipelago de Sao Pedro e 
Sao Paulo.
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PROGRRMR TRRIN-SCR-CORST BRRSIL
FURG/CIRM/ONU

Reolizo^oo de cursos sobre gerenciomento costeiro integrado O Progromo Troia-Sea-Coast 
Brasil tern novo Preporodor 

de Curso
te o ano de 2000, o Progra- 
ma Train- Sea- Coast Brasil 
(TSC-Br) realizou doze cur

sos de "Gerenciamento Costeiro In
tegrado; Trocas e inter-relaqoes en- 
tre os Sistemas Costeiro e Oceanico 
Adjacente", sendo seis em Rio Gran
de e seis em outros locals da costa 
brasileira. Ate o momento, foram ca- 
pacitados 225 profissionais oriun- 
dos de diferentes instituigoes publi- 
cas (setores federal, estadual e mu
nicipal), privadas e ONG, abrangen- 
do os dezessete estados costeiros, o 
Distrito Federal, a Argentina e o 
Uruguai.

Os parceiros do TSC-Br, nas ofer- 
tas do curso itinerantes foram: o Cen
tro de Estudos do Mar - CEM / UFPR,

de Pontal do Parana (PR); a Secre- 
taria Executiva de Ciencias, Tec- 
nologica e Meio Ambiente do Es- 
tado do Para - SECTAM; o Institu
te de Desenvolvimento Economi- 
co e Meio Ambiente de Natal (RN), 
a Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente - SEMMAM, de Vitoria 
(ES), a Fundagao de Estudos do 
Mar-FEMAR (RJ), e o Programa 
Train-Sea-Coast Rio de La Plata 
(Uruguai). O proximo curso a ser 
oferecido na forma itinerante sera 
em parceria com o Nucleo de Es
tudos do Mar - NEMAR/UFSC, de 
5-14 de margo de 2001. Alem des- 
se, esta programado um em abril, 
na sede do TSC-Br, em Rio Grande

□ O prof. Carlos Roney 
Tagliani, do Departamento de 
Geociencias da FURG foi treina- 
do na metodologia TRAIN-X, uti- 
lizada pelas Nagoes Unidas para 
a elaboragao de cursos de treina- 
mento. O treinamento ocorreu na 
sede das Nagoes Unidas, entre os 
dias 11 e 22/09/2000, em conjun- 
to com os outros 16 novos inte- 
grantes das unidades da rede 
Train-Sea-Coast em diferentes 
parses.(RS).

Novos Cursos
ft® WiiRi■a uaipartir da experiencia do TSC- 

Br em oferecer cursos sobre 
o gerenciamento costeiro in
tegrado, tern surgido novas 

perspectivas de ofertas de cursos re- 
lacionados com o mesmo tema. Ape- 
sar de ser concebido e desenvolvido 
como um curso de treinamento, o 
curso "Gerenciamento Costeiro Inte
grado: Trocas e Interrelagoes entre os 
Sistemas Continental e Oceanico 
Adjecente" possui uma parcela signi- 
ficativa de elementos conceituais. 
Eles estao baseados principalmente 
na ideia da zona costeira como uma 
unidade funcional integrada, e na de- 
finigao de gerenciamento costeiro in
tegrado. Tal base conceitual se justi- 
fica pela observagao de que grande 
parte da clientela do curso carece de 
um nivelamento sobre temas basicos 
relacionados com o gerenciamento 
costeiro para o ideal desempenho de 
suas fungoes profissionais. Uma vez 
cumprida 
nivelamento", surgem novas oportu- 
nidades de cursos que enfoquem as- 
pectos mais tecnicos e de aplicagao 
pratica do gerenciamento.

O contato com egres
ses por parte de institui- 
goes envolvidas com a ges- 
tao da zona costeira, tern 
apontado para a oferta de 
cursos de treinamento nos

□
seguintes temas: (1) o papel 
dos municipios no 
gerenciamento costeiro, (2) 
gerenciamento ambiental 
de areas portuarias, (3) tec- 
nicas de negociagao sobre 
conflitos ambientais, (4) le- 
gislagao ambiental. Todos 
sao aspectos criticos e tidos 
como importantes no con- 
texto do gerenciamento costeiro inte
grado.

Conscientizagao" foi apresentado o 
Programa Train- Sea- Coast Brasil e a 
sua participagao no Global Ballast 
Water Management Programme. 
Alem disso, Milton Asmus atuou 
como relator no grupo de trabalho 
sobre "Communication, Education 
and Aweraness Raising", onde ficou 
definido que o TSC-Br sera o respon- 
savel por cursos de capacitagao nas 
questoes sobre o planejamento e con- 
trole do uso de agua de lastro em are
as portuarias.

A fim de estudar e avaliar novas
oportunidades de participagao do Pro
grama TSC- BR, no oferecimento de 
cursos, o prof. Dr. Milton Asmus, re- 
presentou o TSC-Br no "I Seminario 
Brasileiro sobre Agua de Lastro", orga- 
nizado pelo Institute de Estudos do 
Mar Almirante Paulo Moreira - IE APM, 
e realizado de 20-22/ 11/2000 em Ar- 
raial do Cabo (RJ). Naquela ocasiao 
atraves da palestra "Treinamento e

"etapa deessa
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V. 12 - N° 1 - JUl/DCZ - 2000



PSRAA
pftQjeio "OFICINHS DO MRR"

MINI-CURSOS CONSTRU^RO NRVRL RRSICR € RRT€SRO DO MRR

o dia 15 de setembro a 28 
de outubro de 2000, o Mu- 
seu Oceanografico do 

IEAPM realizou os mini-cursos de 
construqao naval basica e artesao 
do mar, cada um com dezoito alu- 
nos com faixa etaria entre 14 a 19 
anos selecionados nas escolas pu- 
blica, entidades assistenciais, gru- 
po de escoteiros e na comunidade. 
As aulas foram ministradas as se- 
gundas-feiras, sextas-feiras e saba- 
dos e encerradas na 2a quinzena de 
out/00.

Participaram dos mini-cursos 
24 jovens do sexo masculine e 12 
do sexo feminino.

Foram abordados topicos rela
tives a terminologia utilizada em 
embarcaqoes e a navegaqao, con- 
ceitos basicos de seguranqa da na- 
vegaqao e utilizagao de cartas na- 
uticas. Videos sobre os 
ecossistemas costeiros e a constru- 
qao artesanal de embarca<;6es fo-

□

ram objeto de discussao entre os alu- seio de ferramentas, de materiais es- 
nos. Tambem foram abordados te- pecificos e seguranga no trabalho, 
mas relacionados com a preservagao tendo sido confeccionadas replicas 
dos ecossistemas costeiros, com en- de animals marinhos (peixe em ge- 
fase na caracterizagao oceanografi- ral) com a utilizagao de varies tipos 
ca, ecologica e social da regiao. de materiais. Demonstrou-se

Nas aulas praticas dos mini-cur- potencialidade de utilizagao do lixo 
sos, os participantes receberam na- como fonte de material para traba- 
goes basicas de carpintaria, manu- Ihos artesanais.

CURSO D€ M€NTRUDAD€ MARITIMA
acompanhamento das pales- 
tras.

oi realizado o Curso de 
"Mentalidade Mariti- 
ma", no periodo de 06 a 
14 de novembro de 2000 

com a participagao de 34 pro- 
fissionais das areas de ensino, 
micro- empresarios de turismo 
e outros segmentos formadores 
de opiniao, escolhidos, princi- 
palmente, nos municipios de

Arraial do Cabo, Cabo Frio e Sao 
Pedro da Aldeia- RJ.

As palestras foram ministra
das no auditorio Anexo ao Mu-

Foi ministrada uma aula 
pratica sobre utilizagao de apa- 

seu Oceanografico por pesquisa- relhos oceanograficos nas em-
dores do IEAPM e convidados, barcagoes "Diadorim" e
onde foram abordados os mais "Miguel dos Santos" do 
variados temas sobre o mar. Fo- IEAPM. Ao final do curso to- 
ram distribuidas apostilas para dos os participantes receberam 
todos os participantes, para o certificado de conclusao.

flInformative
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"PLflTflFORMfl CONTINCNTRL”
□ A CIRM se 

fez repre- 

sentar, por mem- 

bros do Comite 

Executive para o 

LEPLAC, no Se- 
minario "Platafor-

deu, ainda, com 

uma apresenta- 

gao sobre o nos- 

so LEPLAC, a 

qual teve uma 

repercussao ex- 
tremamente 

positva, mos- 

trando a nossa 

capacidade de 

trabalho e or- 

ganizagao e 

deixando claro

ma Continental", 
ocorrido no perio- 

do de 13 a 15nov/ 
2000, em Buenos 

Aires - Argentina.
As experienci- 

as de outros pai- que o Brasil
ses e dos peritos da comissao de para sedimentar a nossa propos- ocupa o le lugar, no Atlantico
limites, la presentes, trouxeram ta de um novo limite da Plata- Sul, em questao de delimitagao
para o nosso LEPLAC novos ar- forma Continental Brasileira. 
gumentos, que contribuirao

exterior de Plataforma Conti-
A participagao no evento se nental.

r
Desejo receber gratuitamente o InFormotivo CIRM 

I—I Mudar meu enderego para:

Nome:

Cargo ou fungao: 

Enderego: ...........

Instituigao:
f

Cidade: UF: CEP:

Envie para SECRET ARIA DA CIRM - EMI, Bloco N, 3° andar, Anexo B - Brasilia - DF - CEP: 70.055-900

JL.
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urante o periodo de 4 a 8 de 
dezembro de 2000, foi reali- 
zado, em Aquiraz- CE, o III 
Workshop REVIZEE-NE. O 

evento contou com a participagao de 
72 professores, pesquisadores e esta- 
giarios envolvidos nos trabalhos de 
pesquisa do Programa REVIZEE na 
Regiao Nordeste, alem de varies re- 
presentantes do Comite Executivo. 
Durante o encontro, os resultados ja 
alcangados por cada area de conhe- 
cimento foram sintetizados pelos re- 
presentantes de area, tendo sido apre- 
sentados tambem um total de 90 tra
balhos cientificos.

Os trabalhos cientificos apresen- 
tados, todos sob a forma de painel, 
foram avaliados pelos representantes 
do Comite Executivo presentes na 
reuniao, tendo sido selecionados 2 
primeiro lugares, 2 segundos, 2 ter- 
ceiros e mais 13 men goes honrosas. 
Representantes do SCORE- Sul e do 
SCORE - Central tambem apresenta- 
ram um resumo das atividades ja de- 
senvolvidas nos seus respectivos 
SCORE, com o proposito de situar os 
participantes do REVIZE na Regiao 
Nordeste acerca do atual estagio de 
desenvolvimento do Programa nas 
outras regioes do pais. A Coordena- 
gao Geral do Programa apresentou, 
ainda, a atual condigao do Sistema de 
Informagoes do Programa REVIZEE- 
SisREVIZEE, tendo realizado diver- 
sas simulagoes com o mesmo.

Uma vez finalizadas as apresen- 
tagoes, procedeu-se ao exercicio de 
analise integrada dos dados gerados, 
tendo sido produzido um sumario 
executivo para cada uma das areas 
de conhecimento. Alem do esforgo de 
analise dos dados disponiveis nas di- 
versas areas, uma parte significativa 
do evento foi dedicada ao planeja- 
mento das atividades futuras neces- 
sarias a consecugao dos objetivos do 
Programa REVIZEE na Regiao Nor
deste, sem o que o Programa certa- 
mente nao conseguiria cumprir as 
metas previstas no tempo desejado.

O I Workshop REVIZEE- NE, re
alizado em Recife- PE, em agosto de

1996, teve como proposito a discus- 
sao, a analise e a integragao dos da
dos obtidos na Comissao Oceanogra- 
fica REVIZEE- NE I, realizada pelo 
NOc. Antares, no periodo de agosto 
a outubro de 1995, e a revisao de da
dos preteritos. Dessa forma, alem de 
permitir a interagao dos participan
tes do Programa na regiao, o I 
Workshop visou tambem a divulga- 
gao e integragao dos dados gerados 
por outros projetos desenvolvidos no 
ambito do REVIZEE, como o 
ECOTUNA e o JOPS II.

O II Workshop REVIZEE-NE, re
alizado em Genipabu- RN, em mar- 
go de 1998, constituiu o primeiro 
exercicio efetivo de integragao dos 
dados gerados, permitindo ainda 
uma oportuna avaliagao do Progra
ma na regiao, crucial para o seu ade- 
quado balizamento. Com mais de 80 
trabalhos cientificos tendo sido apre- 
sentados durante o evento, o II 
Workshop consolidou, de forma de- 
finitiva, o REVIZEE na regiao, evi- 
denciando de forma inequivoca a sua 
grande relevancia para o conheci

mento da Zona Economica Exclusi- 
va da costa nordestina.

O III Workshop REVIZEE- NE, 
provavelmente o penultimo, uma vez 
que o mesmo devera anteceder ape- 
nas ao evento que representara o en- 
cerramento do Programa na Regiao, 
ocorreu simultaneamente com a ul
tima pernada da ultima Comissao 
Oceanografica do NOc. Antares na 
ZEE nordestina. O III Workshop 
constituiu, assim, um momento de 
fundamental importancia para refle- 
xao e avaliagao dos resultados ja al- 
cangados pelo Programa REVIZEE 
no nordeste, uma vez que, embora o 
mesmo ja se avizinhe do seu termi- 
no, ainda nao se ultrapassou o ponto 
critico em que os erros detectados nao 
podem mais ser corrigidos. Poder-se- 
ia dizer que o I Workshop represen- 
tou a decolagem do Programa e o II 
Workshop a estabilizagao do seu voo. 
No III, foi dado inicio aos procedi- 
mentos de descida no intuito de ga- 
rantir uma aterrissagem tranquila e 
a bom termo, o que permitira a con
secugao dos objetivos idealizados.

aInf ormativo
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"THfiLnSSfi" CM PROVCITO DO PROGRAMR RCVIZCC |

e 6 de junho a 10 de ju- 
Iho de 2000, foi realiza- 
da a segunda expedi^ao 

do NOc Thalassa, para determi- 
nar abundancias relativas de re- 
cursos pesqueiros demersais da 
Zona Economica Exclusiva - 
ZEE- da costa central do Brasil. 
A participaqao do NOc Tha
lassa no Programa REVIZEE foi 
possibilitada pelo convenio es- 
tabelecido entre a CIRM, a em- 
presa BAHIA PESCA e o Insti
tute Frances para Exploragao 
do Mar - IFREMER.

Com rede de grande porte, 
foram realizados arrastos de 
fundo entre 200 e 2000 m de 
profundidade, abrangendo 
uma area total de cerca de 36 
mil km2. Uma alta biodi- 
versidade de peixes demersais.

crustaceos e cefa-□ lopodes foi encon- % m 
trada. MM -M

O material biolo- 
gico coletado esta 9 
sendo estudado pe- 
los diversos labora
tories especializados 
que participam do 
Programa, no Score 
Central.

Assim, graqas ao 
alto nivel tecnolo- 
gico dos equipa- 
mentos de pesquisa 
instalados a bordo 
do NOc Thalassa e a compe- abundancia de recursos pes- 
tencia dos pesquisadores bra- queiros demersais de profun- 
sileiros, a expediqao Bahia-2 didade, na regiao entre Rio 
permitiu registrar, pela pri- Real (Eat. 112S) e Cabo Sao 
meira vez, informagoes preci- Tome (Eat. 222S), ate entao 
sas sobre a disponibilidade e a inexplorada.

»$§§ Up

comissro occrnogrrficr R€VIZ€€ NORD€ST€ IV
Navio Oceanografico 
Antares da Marinha do 
Brasil realizou na Zona 

Economica Exclusiva Nordestina 
a IV Comissao Oceanografica no 
ambito do Programa REVIZEE. A 
comissao transcorreu durante o 
periodo de 25 de setembro a 05 de 
dezembro de 2000 tendo sido rea- 
lizadas 6 pernadas e um total de 
157 estaqoes oceanograficas.

Embarcaram 67 pesquisadores 
de diversas Institui(;6es de Pesqui
sa ligadas as Ciencias do Mar no 
nordeste, como a UFBA, UFAL, 
UFPE, UFRPE, UFPB, UFRN e

UFC, que atuaram em todas as are
as da Oceanografia. Do ponto de vis
ta fisico foram realizadas perfilagens 
com CTD, operou-se tambem, em 
areas de bancos, com uma sonda 
SCAMP. Durante toda a comissao 
esteve em funcionamento, ainda, o 
ADCP. A equipe da Oceanografia 
Quimica coletou amostras a varies 
niveis de profundidade para anali- 
ses de pH, oxigenio dissolvido e nu- 
trientes. As coletas de material geo- 
logico foram realizadas atraves de 
draga retangular, material que tam
bem serviu para as analises do ma
terial bentonico. Alem das analises 
do bentos das regioes costeiras e de 
bancos, as equipes da area de ocea
nografia biologica realizaram arras
tos de neuston por meio de 
catamara, arrastos obliquos com

rede de bongo e arrastos verticais 
para coleta de plancton. Foram 
coletadas, tambem, amostras para 
analises de microplancton, 
picoplancton, nanoplancton e 
biomassa primaria.

O reconhecimento da comunida- 
de cientifica nordestina aos services 
prestados pelo NOc. Antares foram 
expresses atraves de placa entregue 
pela Coordenagao do SCORE-NE ao 
Comandante do Navio durante so- 
lenidade realizada em Recife, no dia 
30 de novembro de 2000, que con- 
tou com a presenca dos Reitores em 
exercicio da Universidade Federal 
Rural de Pernambuco e da Univer
sidade Federal de Pernambuco, alem 
dos Diretores do Departamento de 
Pesca/UFRPE e do Departamento 
de Oceanografia/UFPE.

Informative7
V. 12 - Nfi 1 - JUl/D€Z - 2000



PROflNTAR
ACAMPnMCNTO SOBRC GLHCIRR

Desde o imcio 'do projeto - 
"Dinamica e Balango de Mas- 
sa da Geleira de Descarga 
Lange", sob a r^sponsabilida- 

de do Dr Jefferson Cardia Sim6es,do La- 
boratorio de pesquisas Antarticas e 
Glaciologicas da Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul - os Alpinistas 
do Clube Alpino Paulista - CAP tem 
acompanhado este grupo de pesquisa- 
dores nas suas atividades de campo nas 
Operaqoes Antartica.

Participar deste projeto significa, 
para um alpinista, colocar em pratica 
muitos dos seus conhecimentos esped- 
ficos sobre atividades em glaciares e o 
meio ambiente antartico. Embora alpi
nistas e originalmente adotarmos as es- 
caladas como esporte, nao partidpamos 
destas opera goes com esse intuito. Aqui 
o nosso trabalho esta dirigido para a se- 
guranga e o bem estar das pessoas du
rante todas as fases de um acampamen- 
to antartico. A ativagao e a desativagao 
dos acampamentos sao fases particular- 
mente complicadas, pois entre outras 
coisas existem aeronaves em circulagao 
e uma serie de volumes pesados para 
serem manejados. Outros momentos 
delicados sao os deslocamentos sobre 
glaciares, seja no transporte de carga 
com trends ou no trabalho diario de me- 
digoes a partir do acampamento calota.

Na Antartica e suas ilhas prdximas, 
a agressividade do meio normalmente 
nao permite uma "segunda chance", ten- 
ta-se nao errar pois um erro, por pe- 
queno que seja, pode acarretar proble- 
mas e perigos dificeis de reparar quan- 
do se esta acampando sobre um glaciar.

Na Operagao Antartica XVIII, du
rante uma madrugada de tempestade, 
a pressao do vento sobre a parede da 
grande barraca dormitdrio no Acampa
mento do Glaciar fez com que uma das 
suas portas ameagasse soltar-se. Algu- 
mas brechas se abriram deixando en- 
trar muita neve e um vento de mais de 
120 Km/h. Nao sei ao certo o que cau- 
sou este incidente mas acho que um no 
que segurava esta estrutura da barra
ca deve ter se soltado, provavelmente, 
por ter sido confeccionado as pressas 
(pois a barraca foi montada sob pessi- 
ma condigao meteorological e esqueci- 
do sob uma camada de neve. Caso esta 
porta nao tivesse sido contida e repara- 
da a tempo, o vento entraria na barra
ca, impulsionando-a para cima como 
um gigantesco guarda-chuva, correndo 
um serio risco de leva-la epossivelmen- 
te destrui-la. A este tipo de 
refiro quando falo de erros.

Um acampamento preparado para

receber, em seu pico de ocupagao, 11 
pessoas e praticamente um pequena 
vila. Todos temos uma barraca indivi
dual no acampamento base e a mesma 
possibilidade no acampamento avanga- 
do sobre o glaciar. Esta e uma questao 
de conforto e individualidade, pois a pri- 
vacidade e bem vinda depois de um dia 
cansativo.

Os deslocamentos pela calota de 
gelo, por envolverem grandes distanci- 
as, normalmente sao realizadas sobre 
snow mobiles ou motos de neve que 
tracionam carga sobre trends de madei- 
ra e ate duas pessoas sentadas.

Andar por um glaciar repleto de 
fendas, a pe com um companheiro e uma 
tarefa bastante tecnica e arriscada, an
dar em uma moto de neve multiplica o 
risco em fungao do seu peso e sua velo- 
cidade. Para evitar problemas desenvol- 
vemos e aprendemos tecnicas (algumas 
intuitivas) de deslocamento com motos.

Nosso maior aliado para evitar gre- 
tas - fendas no gelo provocadas pela 
movimentagao do glaciar sem duvida 
e a nossa visao. A diferenga de tonali- 
dade do gelo na regiao de uma fenda 
e o pequeno desnivel da superficie que 
pode ser visto na sua lateral, denunci- 
am que o perigo de uma queda p 
estar proximo. Estar contra ou a favor 
do sol tambem ajuda a distingui-las, 
nao e a toa que muitos dos nossos des
locamentos sao feitos durante o perio- 
do de penumbra (no verao a noite 

I), quando a neve esta mais fria 
e dura, facilitando o deslocamento.

Viver sobre uma calota de gelo e 
uma situagao interessante, os 
referenciais urbanos mudam completa- 
mente. Os fatos importantes deixam 
de ser o transito, a poluigao e o telefo- 
ne para se transformarem na proxima 
tempestade, na previsao meteorologica 
e na proxima refeigao quente. Sem du
vida a vida que se leva morando por 
muitos dias em uma calota degelo al
tera nossa visao do mundo.

A participagao em seguidas Ope- 
ragoes Antarticas nos permitiu acumu- 
lar experiencias e, assegurar que em 
materia de acampamentos antarticos 
estamos alcangando um nivel geral 
muito bom, senao excelente. Alem de 
um planejamento apurado, temos uma 
estrutura para acampamentos que e 
revisada, questionada e melhorada 
ano a ano, possibilitando atividades 
cada vez mais seguras, independen- 
tes e distantes. Dispomos ainda de 
pesquisadores aplicados em suas ta- 
refas, dentes da importancia do seu 
trabalho e sabedores do esforgo que e 
despendido para a execugao de suas 
pesquisas e, contamos com a dedica- 
gao de alpinistas que colaboram nas 
atividades de campo e em outras nas 
quais sao chamados a opinar e parti
cipar.

As barracas utilizadas no acampa
mento base e na calota sao diferentes, 
pois sao projetadas para ambientes 
muito especincos. As barracas do acam
pamento base sao modelos de ultima ge- 
ragao, composta de nylon e tubos de 
duraluminio, extremamente leves e que 
suportam ventos fortes, chuva em q 
tidade, neve e podem ser montadas tan- 
to sobre superficies rochosas quanto 
nevadas.

Ja as barracas do acampamento su
perior, que chamamos carinhosamente 
de" Acampamento Calota" so podem ser 
montadas sobre superficies congeladas, 
uma delas, usada basicamente como 
dormitorio, conhecida por Snowsled tem 
um projeto original do seculo passado, 
com um design excepcional que ate hoje 
sofreu pouquissimos melhoramentos. 
Seu formato piramidal pode suportar 
ventos de ate 250 Km/h. A outra barra
ca e a Polar Haven, robusta e tubular 
que utilizada em pares oferece uma oti- 
ma cozinha, dormitorio e area de convi- 
vencia para dez pessoas.

Nosso equipamento nunca e trazi- 
do na medida exata da necessidade. Por

uan-

ode

inexiste

aqui as coisas quebram com muita faci- 
lidade, a umidade prejudica as maqui- 
nas e o frio congela materials. Existe uma 
margem para tudo o que e trazido, ou 
seja, temos que considerar a existencia 
de materials de reserva para todo tipo 
de atividade. Absolutamente tudo o que 
for necessario deve ser planejado com 
antecedencia, embalado, transportado 
para posteriormente ser desembarcado 
e usado no acampamento.

Todo este material, somado a comi- 
da, combustivel equipamento cientifico, 
utilizado no acampamento na Operagao 
Antartica XVIII, pesou 15 toneladas em 
300 caixas e volumes variados. Com 
quatro pessoas trabalhando demoramos 
quatro dias para arrumar cada coisa em 
seu lugar e ate la nenhuma atividade 
cientifica foi realizada, pois a priorida- 
de e instalar o acampamento de modo 
seguro e independente de suporte ex- 
terno. Feito isso comega uma segunda 
fase de transporte que consiste em le- 
var carga para iniciar a montagem do 
acampamento superior ou " Calota", a 
18 Km ( em linha reta) do Base.

e detalhe me
Marcelo Krings, Rosita Belinky 
Clube Alpino Paulista - CAP
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XI RRPRL (iimn - PERU)□ XI Reuniao dos Administrado- 

res de Programas Antarticos 
Latino-americanos (XIRAPAL) 

foi realizada em Lima, Peru, no perio- 
do de 13 a 17 de novembro de 2000, com 
a presents de delegates da Argenti
na, do Brasil, do Chile, do Equador, do 
Peru e do Uruguai, assim constituidas:

Alem da reuniao plenaria, a 
RAPAL constou de um Seminario so- 
bre Temas Antarticos, no qual foram 
abordados assuntos ligados as areas de 
conservacao do meio ambiente e coo- 
peragao cientifica, logistica e 
operacional entre os parses, alem de um 
Workshop sobre Construgoes Antarti- 
cas.

vidades antarticas, em consonancia 
com os principios estabelecidos no Sis- 
tema do Tratado Antartico;
- Coordenar as agoes dos operadores 
membros para adotar, na medida do 
possivel, posigoes comuns dentro do 
Conselho de Gerentes de Programas 
Antarticos (COMNAP);
- Contribuir para a protegao e conser- 
vagao do meio ambiente antartico e de 
seus ecossistemas dependentes e asso- 
ciados.

agao em emergencias sanitarias e eva- 
cuagoes medicas e logistica dos progra
mas antarticos.

As Reunioes dos Administradores 
de Programas Antarticos Latino-ame
ricanos - RAPAL, tiveram sua origem 
nas reunioes dos diretores dos Institu
tes Antarticos da Argentina, Chile e 
Uruguai que se realizaram em Buenos 
Aires (1987), Santiago (1988) e 
Montevideo (1989), respectivamente.

A partir de 1990, a essas reunioes 
se incorporaram os operadores dos Pro
gramas Antarticos do Brasil, Peru e 
Equador.

Os principals propositos da 
RAPAL sao os seguintes:
- Propiciar a cooperagao, o apoio mu- 
tuo e o intercambio de informagoes em 
aspectos cientificos, tecnicos e logisticos 
dos paises latino-americanos, com ati-

Informagoes gerais sobre o evento, 
os documentos de trabalho e os docu- 
mentos de informagao da reuniao es- 
tao disponiveis na pagina da XI 
RAPAL, no seguinte enderego: 
www.xirapal.gob.pe.

A proxima RAPAL devera ser rea
lizada na cidade de Punta Arenas - Chi
le, no periodo de 9 a 13 de julho de 2001.

A XI RAPAL aprovou sete reco- 
mendagoes relacionadas com coopera
gao cientifica, intercambio de experien- 
cia em construgoes antarticas, piano de

xii mem cspcciniXII COMNflP/SCfllOP (toquio - jnpno)
Uma delegagao brasileira, compos- 

ta pelo Secretario da CIRM e pelo Dire- 
tor Geral de Temas Espedais do MRE, 
compareceu a XXII Reuniao Consulti- 
va Especial do Tratado da Antartica 
(SATCM), na cidade de Haia, entre os 
dias 11 e 15 de setembro.

A ATCM Especial foi conduzida 
atraves de reunioes do Grupo de Espe- 
cialistas em assuntos ligados a Respon- 
sabilidade das Partes "Liability" e do Co
mite de Protegao Ambiental (CEP). Os 
espedalistas em "Liability" deram con- 
tinuidade as discussoes sobre o tema em 
questao, visando a elaboragao do futu- 
ro Anexo VI ao Protocolo de Madri. O 
CEP, reunido pela terceira vez desde a 
sua criagao, tratou de temas reladona- 
dos com o meio ambiente antartico. Na 
ocasiao, o Brasil, em cumprimento ao 
estabeleddo no artigo 17 do Protocolo 
de Madri, apresentou um relate sobre 
as agoes que estao sendo 
implementadas pelo PROANTAR, no 
tocante a protegao do meio ambiente an
tartico.

XII Reuniao do Conselho de Ge
rentes de Programas Antarticos / 
Grupo Permanente de Logistica 
e de Operagoes Antarticas foi re

alizada em Toquio, no periodo de 09 a 14 
de julho. O evento contou com a presen- 
ga de delegagoes de 27 paises, desenvol- 
vendo suas atividades em um Simposio 
sobre logistica e operagoes, apresentagoes 
de paineis e reunioes dos seguintes Gru- 
pos de Trabalho: Administragao, Opera- 
goes Aereas, Educagao e Treinamento, 
Manejo Ambiental. Plano de Contingen- 
da e Respostas a Emergencias, Energias 
Altemativas, Responsabilidade das Par
tes do Protocolo de Madri, Operagoes com 
Navios de Turismo e Atividades nao-go- 
vemamentais.

O Simposio constou de quinze apre
sentagoes sobre trabalhos desenvolvidos 
nas areas de "Operagao Maritimas e Ae
reas",
"Monitoramento Ambiental"," Pianos de 
Contigenda"’ e" Protegao ao Meio Ambi
ente".

cam, cada vez mais, a padronizagao de 
procedimentos para diminuir o impacto 
ambiental na Antartica. Nessa reuniao, a 
delegagao brasileira contou com represen- 
tantes da Secretaria da Comissao 
Interministerial para os Recursos do Mar, 
da Forga Aerea Brasileira e do Grupo de 
Avaliagao Ambiental do PROANTAR e 
do CNPq.

Alem dos temas operacionais/ 
logisticos discutidos na XII COMNAP/ 
SCALOP, merece destaque o seguinte:
- A distribuigao do " Manual Intemado- 
nal sobre Meteorologia Antartica", para 
que as informagoes fossem verificadas e 
sugeridas as mudangas necessarias;
- A dedsao de realizar um workshop so
bre "Educagao e Treinamento", emAms- 
terda - Holanda, quando devera ser esta
beleddo um curriculo minimo a ser cum- 
prido nos " Treinamento Pre-Antartico" 
conduzido pelos diversos Programas.
- A distribuigao do "Manual de 
Monitoramento Ambiental", para avalia
gao, revisao e posterior aprovagao na Reu
niao Consultiva do Tratado da Antartica.

A proxima reuniao do Conselho de 
Gerentes de Programas Antarticos/ 
Grupo Permanente de Logistica e de 
Operagoes Antarticas - XIII COMNAP 
/ SCALOP esta programada para ser re
alizada em Amsterda - Holanda, no pe
riodo de 20 a 24 de agosto de 2001.

□

'"Novas Tecnologias",

A ATCM Especial aprovou uma 
decisao e uma resolugao versando so
bre assuntos relacionados com o meio 
ambiente, revisao de pianos de manejo 
e inclusao de novos membros no Co
mite de Protegao Ambiental.

Esse ano, houve uma participagao 
mais ativa da delegagao brasOeira nos 
assuntos ligados a "Liability" devido a 
presenga de um representante do MRE 
com experienda em temas antarticos.

Nas reunioes do COMNAP/ 
SCALOP sao abordados aspectos 
operadonais e logsticos experimentados 
pelos Programas Antarticos nacionais, 
quando sao repassadas experiencias e 
buscadas solugoes em questoes comuns. 
Alem desses aspedos, os administrado
res e responsaveis pelos programas bus-
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tendendo as necessidades de 
previa selegao, conhecimen- 
tos gerais e treinamento espe- 

citico das pessoas que vao desenvol- 
ver atividades na Antartica, a 
Subsecretaria para o Programa An- 
tartico - PROANTAR, anualmente, 
realiza o Treinamento Pre-Antartico 
-TPA.

□ e Destacamento Aereo Embarcado - 
DAE e pesquisadores que irao perma- 
necer durante o periodo de inverno 
na Antartica ou envolvidos em ativi
dades de campo, num total de 66 (ses- 
senta e seis) alunos. Nessa fase foram 
abordados aspectos teoricos e prati- 
cos sobre deslocamento seguro em ter
renes encobertos, tecnicas de subida/ 
descida e de resgate.

Para a realizagao do Treinamento 
Pre-Antartico, a Secretaria para o Pro
grama Antartico Brasileiro tern con- 
tado com a valiosa colaboragao de al- 
gumas unidades da Marinha (Centro 
de Adestramento da Ilha da 
Marambaia, Batalhao de Operaqoes 
Especiais de Fuzileiros Navais, Servi- 
qo de Selegao do Pessoal da Marinha, 
Centro de Adestramento Almirante

O TPA/2000, que qualificou os 
candidates ao Grupo-Base da Esta- 
gao Antartica Comandante Ferraz 
(EACF), os pesquisadores e alpinis- 
tas que participarao da Operagao An
tartica XIX, foi realizado, nos perio- 
dos de 21 a 25 de agosto e 18 a 30 de 
setembro, e reuniu o maior numero 
de instruendos nos ultimos anos. O 
evento contou com a participagao de 
103 alunos e foi dividido em tres fa- 
ses distintas, a saber:
- la Fase: Curso de Combate a Incen- 
dio, ministrado no periodo de 21 a 
25/08/2000, no Centro de Adestra
mento Almirante Marques de Leao - 
CAAML, para 29 (vinte e nove) mi- 
litares candidates ao Grupo-Base da 
EACF, visando capacita-los em tec
nicas de combate e incendio;
- 2a Fase: Instrugao Basica, realizado 
no periodo de 18 a 26/09/2000, no 
Centro de Adestramento da Ilha da 
Marambaia - CADIM, para todos 
aqueles que irao desempenhar ativi
dades na Antartica (EACF, Navio ou 
acampamentos), num total de 103

•; t QiJ *
, ^ Marques de Leao, Is Esquadrao de 

Flelicopteros de Emprego Geral FIU- 
(cento e tres) alunos. Alem das ins- 1, Base Almirante Castro e Silva, Di- 
trugoes que servirao de apoio para os retoria de Saude da Marinha, Navio 
trabalhos que serao desenvolvidos na de Apoio Oceanografico Ary Rongel

e Servigo de Assistencia Social da Ma
rinha) e de entidades civis, como a Ad- 
ministragao do Parque Nacional de 
Itatiaia e o Clube Alpino Paulista.

Nesse treinamento, pela primeira 
vez, contamos com a presenga, in loco, 
do NApOc Ary Rongel, que fundea- 
do nas proximidades do CADIM per- 
mitiu aos alunos conhecer tao impor- 
tante meio utilizado pela logistica do

Antartica, nessa fase foram 
conduzidas praticas buscando a 
integragao dos participantes, explo- 
rando aspectos relatives ao desenvol- 
vimento da cooperagao, da lideranga 
e do trabalho em equipe;
- 3a Fase: Pratica de Montanhismo e
Adaptagao as Condigoes Adversas, no 
periodo de 26 a 30/09/2000, no Par
que Nacional do Itatiaia - PNI, para 
os militarescandidatosao Grupo-Base Programa Antartico Brasileiro.

SCAAINRRIO SOBR€ P6SQUISR flNTRRTICR, NO INSTITUTO D€ G€OLOGIR DR USP
Institute de Geologia da 
Universidade de Sao Pau
lo, realizou nos dias 8, 9 e 

10 de novembro de 2000, mais um Se- 
minario sobre Pesquisa Antartica. E 
o oitavo realizado pelo Centro de Pes
quisa Antartica da Universidade de 
Sao Paulo, e vem se firmando como 
um evento onde se pode observar, de 
forma conjunta, o resultado e o de- 
senvolvimento das pesquisas brasi- 
leiras no continente Antartico.

Antecedendo ao Simposio, foi re
alizado um Workshop sobre' Avali- 
agao de Impacto Ambiental na An

tartica", com a participagao do Sr. 
RODOLFO SANCHEZ, do Instituto 
Antartico Argentine.

No Seminario o Dr. PAULO WAKI, 
do Ministerio da Ciencia e Tecnologia, 
realizou uma exposigao sobre como 
pretende reorganizar o Conselho Na
cional de 
Pesquisa 
Antartica 
e a inten- 
gao de, 
em future 
proximo, 
designar

um Grupo de Trabalho para formular 
um documento contendo a Polftica de 
Ciencia e Tecnologia para a Antarti
ca. Esse documento, apos aprovado, 
devera ser o documento base para a 
realizagao de pesquisas brasileiras na 
Antartica.
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PROJCTO BRL€in MINK€, um rno dc novidrdcs

m agosto e setembro passados 
o IBAMA realizou o terceiro 
cruzeiro de avistagem de ba- 
leias no Nordeste do Brasil, 

como parte do Projeto Baleia Minke. 
Esse projeto vem sendo desenvolvi- 
do em cooperagao com diversas uni- 
versidades e com o apoio logisitico 
da Marinha do Brasil e do Ministerio 
do Meio Ambiente atraves do progra- 
ma REVIZEE. Dessa vez contamos 
com a participaqao do National 
Marine Mammal Laboratory 
(NMML/NOAA), Seattle, Estados 
Unidos. A presenya de uma pesqui- 
sadora americana a bordo 
veio atender a um dos obje-

de campo. Foi avistada uma especie 
que ha muito nao se via: a baleia-sei 
(Balaenoptera borealis). Ela foi inten- 
sivamente capturada na Antartica e 
no Nordeste do Brasil nas decadas de 
50 e 60, razao pela qual a populaqao 
foi drasticamente reduzida. Nos cru
zeiros anteriores esta especie nao ha- 
via sido avistada. Registrou-se tam- 
bem algumas especies pouco comuns 
e de dificil observa^ao: a falsa-orca 
(Pseudorca crassidens), a orca-pig- 
meia (Feresa attenuata) e a baleia- 
bicuda-de-Cuvier (Ziphius
cavirostris). Outra raridade foi a

baleias e golfinhos. Os resultados dos 
dois primeiros anos de trabalho fo- 
ram apresentados na ultima reuniao 
do Comite Cientifico da Comissao In- 
ternacional da Baleia (CIB) em 
Adelaide, Australia, em junho passa- 
do. O Comite Cientifico reconheceu 
formalmente a importancia dos estu- 
dos realizados pelo Governo Brasi- 
leiro e recomendou a continuidade do 
trabalho, o qual vira a contribuir com 
o Programa de Avaliaqao Global de 
Baleias desenvolvido pela CIB.

O IBAMA pretende dar conti
nuidade ao projeto e a parceria com 

as diversas instituigoes que 
apoiando o nosso trab

€

vem
Iho. Os objetivos futures in- 
cluem a realizagao dos estu- 
dos de distribuigao e as esti- 
mativas de abundancia em 
uma area mais ampla, visan- 
do obter-se informagoes 
mais representativas sobre 
as baleias-minke. Estudos de 
identificagao de estoques e 
bioacustica tambem fazem 
parte dos nossos pianos.

Vale destacar aqui um 
agradecimento especial as 
instituigoes que nos apoia- 
ram nestes tres primeiros 
anos de trabalho:

a-
tivos do projeto que e o de- 
senvolvimento de progra-
mas de cooperagao interna- 
cional. Alem disso, a troca de 
experiencias entre os dois 
paises esta ajudando a equi- 
pe brasileira a aperfeigoar o 
metodo de coleta e analise de 
dados.

No dia 14 de agosto, o 
NF 'Alte Graga Aranha' par- 
tiu de Natal com nove pes- 
quisadores a bordo. O cru
zeiro foi concluido no dia 5 
de setembro, com o desem- 
barque da equipe na sede da 
Diretoria de Hidrografia e 
Navegagao, em Niteroi. Os cruzeiros 
do Projeto Baleia-Minke sao realiza
dos entre o Rio Grande do Norte e a 
Bahia desde 1998, sempre em parce
ria com a Marinha do Brasil. O obje- 
tivo principal e estudar a distribui
gao e abundancia de baleias em suas 
areas de reprodugao, mas a ocorren- 
cia de golfinhos tambem e sistemati- 
camente registrada. A metodologia 
de transectos lineares, mundialmen- 
te reconhecida nesse tipo de estudo, 
e utilizada para se alcangar os resul
tados de distribcuigao e abundancia. 
O projeto tambem contribui para a 
formagao e o treinamento de pesqui- 
sadores.

O cruzeiro 2000 foi dividido em 
duas etapas: costeira e oceanica. Foi 
percorrido um total de 1071 milhas 
nauticas em esforgo de observagao e 
registramos 121 avistagens de balei
as (221 individuos) e 88 avistagens de 
pequenos cetaceos (889 individuos).

Este ano, houve muitas surpre- 
sas e novidades durante o trabalho

- Marinha do Brasil
- Secretaria da Comissao Interministerial 
para os Recursos do Mar (SECIRM)
- Estado Maior da Armada (EMA)
- Diretoria de Hidrografia e Navegagao

avistagem de um grupo misto com- 
posto de 6 baleias-minke 
(Balaenoptera bonaerensis), 10 balei- 
as-piloto (Globicephala
macrorhynchus) e 40 botos-da-tainha 
(Tursiops truncatus).

Poucas baleias-minke foram ob- 
servadas este ano, pois o cruzeiro foi 
realizado no perfodo que elas estao 
comegando a chegar no litoral Nor
deste do Brasil. Essa constatagao foi 
bastante importante para caracterizar 
os picos de ocorrencia da especie na 
regiao. Por outro lado, avistamos 
muitos grupos de baleia-jubarte 
(Megaptera novaeangliae) durante a 
etapa costeira, demonstrando que a 
especie esta retornando a areas his- 
toricas de distribuigao. A presenga de 
filhotes dessa especie demonstra o 
uso da regiao Nordeste como area de 
criagao.

(DHN)
- Comando do 3° Distrito Naval
- Ministerio do Meio Ambiente
- Programa REVIZEE 
-IBAMA
-ConsdhoNadonalparaoDesenvlvimento 
Cientifico e Tecnologioo (CNPq)
- National Marine Mammal Labo
ratory, National Oceanic and 
Atmospheric Administration, Natio
nal Marine Fisheries Service (EUA)
- Cetacean Society International
Jesuina da Rocha
Departamento de Vida Silvestre/IBAMA. 
mjesuina@sede.ibama.gov.br
Artur Andriolo
Projeto Baleia-Minke. 
andriolo@usp.br.
Paulo Cesar Simoes Lopes
Laboratdrio Mamfferos Aqu&ticos ECZ / UFSC 
lamaqsl@ccb.ufsc.br
Alexandre Zerbini
School of Aquatic and Fishery Sciences / University of 
Washington
azerbim@u. washington.edu

Desde que o Projeto Baleia-Minke 
teve infeio, tres cruzeiros foram rea
lizados, totalizando 3406 milhas na
uticas navegadas e 433 avistagens de
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Decreto de Cria^ao
Decreto n° 83.549 de 05 de junho 

del979-ReBio.
Decreto n° 92.775 de 05 de junho de 

1986-APA.

vegetagao densa tipicamente herbacea, re- 
sistente a salinidade, excessiva 
luminosidade e constante agao das ma
res. As especies possuem caracteristicas 
de plantas halofitas. Plantas como 
Sesuvium portulacastrum L. (Aizoaceae) 
apresentam seus ramos orientados para 
o mar e estruturas resistentes ao 
soterramento, tais como rizomas e 
estoloes, os quais crescem continuamen- 
te, formando um emaranhado. A herba
cea Portulaca spp (Portulacaceae) avan- 
ga um pouco mais para o interior forman
do "ilhotas" que alteram com as especies 
de Cyperaceae, Graminae e 
Amaryllidaceae. De grande porte, apenas 
poucos coqueiros Coccus nucifora, intro- 
duzidos anteriormente a eriagao da reser-

Constituigao Geologica
O Atol das Rocas tern a forma de 

uma elipse quase circular, com uma 
area inteira de 5,5 km2.0 seu eixo mai- 
or (E-W)tem aproximadamente 3,7 km 
de comprimento, e o menor (N-S) tern 
cerca de 2,5 km. De um modo geral, o 
sedimento e predominante constitm'do 
de restos de esqueletos de algas 
coralinas, testas de foraminiferos, frag- 
mentos de conchas de moluscos, ossos 
de aves e peixes e de execretas das aves 
(guano).

Local izagao
O Atol das Rocas e o unico atol no 

oceano Atlantico Sul. Esta situado em 
mar territorial brasileiro, mais precisa- 
mente a 144 milhas nautica (267 KM) a 
E-NE da cidade de Natal- RN, a 225 
milhas nauticas (417 KM) e 80 milhas 
nauticas (148 KM) a W do Arquipelago 
de Fernando de Noronha (PE). Seu pon- 
to medio encontra- se entre 03o 51' 03" 
de latitude Sul e 33o 40' 29" de longitu
de Oeste de Greenwich, de acordo com 
a posigao do farol na ReBio.

MABESOONE e COUTINHO 
(1970) descreveram a superhcie do Atol 
das Rocas com 7,2 Km2 e um diametro 
de 3,2 Km. SALES (1991) atribuiu a area 
da Reserva em 360 Km2,icluindo o atol 
e as aguas que o circundam ate a isobata 
de 1000 metros.

Fauna
Foram catalogadas 43 especies de 

esponjas, 7 corals, 18 de crustaceos, 147 
de peixes, sendo duas especies 
endemicas da Provincia Brasileira; 
Thalassoma noronhanum e Stegates 
rocasensis, entre diversos outros ani
mals vertebrados e invertebrados. Al- 
guns animais que habitam as ilhas, 
como o camundongo Musmusculos, a 
barata Periplaneta americana e o escor- 
piao Isometrus maculatus foram intro- 
duzidos atraves dos diversos naufragi- 
os ocorridos na area. A Reserva Biolo- 
gicas do Atol das Rocas e a segunda 
maior areas de reprodugao da tartaru- 
ga verde, Chelonia mydas, no Brasil e 
importante area de alimentagao e pro- 
tegao da tartaruga de pente, 
Eretmochelys imbricata. O Atol das 
Rocas, juntamente com o arquipelago 
de Fernando de Noronha, e considera- 
da a area mais importante para a repro
dugao de aves marinhas no Brasil, tan- 
to em diversidade como em mimero de 
individuos. Detem a maior colonia de 
aves marinhas tropicals do Brasil (sao 
pelo menos 150 mil aves, de 29 especi
es diferentes). Cinco especies nidificam 
no Atol, tanto na ilha do Farol como na 
do Cemiterio, atoba- mascarado (Sula 
dactylatra), atoba- marram (Sula 
leucogaster), trinta- reis- do- manto- 
negro (Sterna fuscata), viuvinha mar- 
rom (Anous stolidus) e viuvinha negra 
(Anous minutus).

va.

Projeto de Pesquisa
Na ReBio do Atol das Rocas foram 

concluidos 29 projetos de pesquisas, sen
do 5 Monografias, 7 Dissertagoes e 2 Dou- 
torados. E atualmente estao sendo desen- 
volvidos 10 projetos.

Historico
A primeira citagao do Atol das 

Rochas , em carta nautica, foi 
publicada em 1502 por Alberto 
Cantino, representado sob a forma de 
mancha a Oeste da ilha de Quaresma 
(Fernando de Noronha)no mesmo 
paralelo. Outra mengao da existencia 
de Rocas foi um naufragio ocorrido 
em 1503 por um navio portugues, sob 
o comando de Gongalo Coelho, essa 
citagao foi atribuida pelo Almirante 
Dario Paes Leme nos "Desastres ma- 
ritimos no Brasil "(Rodrigues, 1940).

O Atol das Rocas possui duas 
ilhas, Farol e Cemiterio. Andrade 
(1960) descreveu que as ilhas do Fa
rol e Cemiterio sao formadas por uma 
acumulagao eolica a sotavento, 
mantidas em equilibrio das forgas dos 
ventos e das vagas. A dimensao da 
ilha do Farol e de 34.637 m2 , possu- 
indo cerca de 1 Km de comprimento 
por 400metros de largura, sua forma- 
gao esta a NE-SW, perpendicular a 
diregao dos ventos predominantes. A 
ilha do Cemiterio por sua vez, possui 
31.513 m2, medindo aproximadamen
te 600 metros de comprimento, 150 de 
largura, com sua localizagao na dire
gao NW-SE.

Pesquisas no Atol das Rocas

ft ■ Projeto de Pesquisa

■ Monografia

Dissertagao

Doutorado

■ Projetos em Andamento

Figure 1- Pesquisas no Atol das Rocas
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Flora
Foram identificadas e catalogadas 

110 especies de macroalgas, sendo 2 no
vas ocorrencias para o Brasil 
(Gloioderma rubrisporum e Hepnea 
volubilis).

O Atol das Rocas apresenta uma

Maurizelia de Brito Silva
Gerente da Unidade de Conservagao

Simone Godeiro Targino 
Carlos Eduardo Costa de Campos
Convenio 021/99 FNMA-IBAMA
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ais de 95% da agua exis- 
tente no globo terrestre e 
marinha. Do restante, a 
maior parte e agua doce, 

uma menor fragao e agua salobra, e 
uma porgao ainda menor e de agua 
hipersalina. Ha diferengas marcantes 
entre estes tipos de agua com rela- 
gao a diversidade de sua flora e 
fauna. Com o aumento da 
salinidade, a alta concentragao de 
sals e um fator preponderante para 
a redugao drastica da diversidade de 
especies. Entre as poucas formas de 
vida que habitam os ecossistemas 
hipersalinos encontra-se o "camarao 
de salmoura" Artemia (Crustacea: 
Anostraca: Artemiidae). De distri- 
buigao cosmopolita, este anostraceo 
ocorre em todos os continentes, 
exceto na Antartica, habitando lagos 
salgados interiores, lagoas costeiras 
e salinas costeiras). Alem de sua 
ampla utilizagao em areas como bi- 
ologia molecular, ecologia, 
toxicologia e fisiologia, o anostraceo 
Artemia e considerado o mais ver- 
satil de todos os alimentos usados 
na aqiiicultura.

O genero Artemia, Leach 1819, 
e um complexo de especies 
bissexuais e partenogeneticas defini- 
das pelo criterio de isolamento 
reprodutivo. Ha pelo menos quatro

formas bissexuais 
isolamentocom

reprodutivo 
Artemia: Artemia sa- 
lina,
urmiana, Artemia 
persimilis e Artemia 
franciscana. Artemia 
franciscana e a espe- 
cie dominante nas 
Americas
Caribe, com varias 
populagoes tambem 
estabelecidas em pa
rses da America do 
Sul, inclusive no Bra
sil. De pequeno tama- 
nho (os individuos 
adultos medem cerca 
de 1 cm), o "camarao 
de salmoura" Artemia desenvolveu

em

Artemia

e no

sobre a biologia, ecologia e 
maricultura deste anostraceo. As- 
sim, em linha de pesquisa integran- 
te do Programa de Pos-Graduagao 
em Bioecologia Aquatica do Centro 
de Biociencias (UFRN), temos 
enfocado, entre outros aspectos, a 
biologia reprodutiva deste 
anostraceo no RN. Nossos dados 
tern indicado a baixa ocorrencia de 
populagoes de Artemia franciscana 
com reprodugao predominantemen- 
te ovfpara nas salinas do RN. A pro- 
dugao de cistos e um mecanismo de 
sobrevivencia presente em popula
goes expostas a condigoes 
ambientais desfavoraveis, ao passo 
que a ovoviviparidade (reprodugao 
atraves de larvas) tern sido usual- 
mente observada como o modo de 
reprodugao dominante em femeas 
que habitam salinas com condigoes 
favoraveis durante o ano inteiro. 
Assim, a baixa ocorrencia de popu
lagoes oviparas de Artemia 
franciscana no RN provavelmente 
decorre do manejo tipo utilizado na 
maioria das salinas locais, no qual 
as perturbagoes de salinidade (e de 
outros estresses ambientais 
conducentes a oviparidade) sao 
minimizadas no interesse da produ- 
gao comercial de sal.

mecanismos fisiologicos altamente 
especializados por conta das condi
goes extremas encontradas nos am- 
bientes onde vive. Sua reprodugao, 
por exemplo, que normalmente se

larvas
(ovoviviparismo) passa a ocorrer 
atraves de cistos (oviparismo) em 
condigoes de estresse ambiental. 
Com efeito, foi a partir da descober- 
ta de que a forma encistada de 
Artemia permaneceria viavel por 
varies anos quando processada e ar- 
mazenada adequadamente, e que re- 
tomaria o seu desenvolvimento 
larval apos imersao em agua do mar, 
que os cistos deste organismo pas- 
saram a ser coletados e 
comercializados em todo o mundo 
como fonte de alimento vivo na pro- 
dugao de larvas de peixes e cama- 
roes. Com o crescimento exponencial 
da aqiiicultura ao longo dos ultimos 
anos, o consume mondial de cistos 
de Artemia atingiu valores em tor- 
no de 2.000 toneladas anuais e pre- 
gos de ate US$ 150 por kg de cistos 
de alta qualidade.

A despeito da presenga de 
Artemia franciscana nas salinas do 
Rio Grande do Norte (RN), coloni- 
zadas a partir de inoculagoes feitas 
com cistos (ovos em diapausa) ori- 
ginarios da baia de Sao Francisco 
(California, E. U. A.) em Macau (RN) 
em 1977, sao escassos os trabalhos

da atraves de

Marcos Rogerio Camara, Ph. D.
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) " 
E-mail: mrcamara@ufrnet.br
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Departamento de Biologia 
Marinha da Universidade 
Federal Fluminense vem 
desenvolvendo trabalhos 

de cunho ecologico relacionados a 
industria do petroleo, era coopera- 
qao com a Petrobras, visando a for- 
magao de recursos humanos e a pro- 
dugao de conhecimento cientlfico. 
Alguns desses trabalhos foram te- 
mas de dissertagoes e monografias 
defendidas no Programa de Pos- 
Graduagao em Biologia Marinha 
deste departamento. Centre essas 
podemos destacar o "Impacto das 
atividades de produgao de petroleo 
sobre a meio fauna betica na regiao 
da Bacia de Campos, RJ", a "Ativi- 
dade hidrocarbonoclastica da 
microbiata autoctone sob efeitos 
agudos
hidrocarbonetos de petroleo nas 
praias de Boa Viagem e do Forte", o 
"Isolamento de Bacilus spp. de sedi- 
mento
hidrocarbonetos de petroleo e avali- 
agao bioquimia do processo de 
biorremediagao”, a "Analise da influ- 
encia da plataforma de produgao de 
petroleo pargo sobre a macrofauna 
bentica de sedimentos nao consoli-

dados na Bacia de Campos, RJ, Bra
sil", o "Estudo de toxicidade de flui- 
dos de perfuragao de pogos de oleo 
e gas" e a "Influencia da concentra- 
gao de materia organica na degrada- 
gao de benzeno, toluno e xileno".

Todos os trabalhos citados apre- 
sentados informagoes importantes 
que podem ser utilizadas em casos 
de derrame acidental de petroleo, 
como recente caso da Bafa de 
Guanabara. O processo de degrada- 
gao bacteriana do petroleo derrama- 
do pode ser acelerado atraves de uso 
de tecnicas de biorremediagao estu- 
dadas pela Dra Mirian Crapez. Os 
efeitos toxicos do petroleo podem ser 
determinados atraves dos estudos 
de ecotoxicologia desenvolvidos pe- 
las professoras Rosane Morals e 
Cristina Maurat, utilizando ensaios 
com macroalgas e mexilhoes. A ava- 
liagao da biota do sedimento (desti
ne final do petroleo derramado!), 
apos ser feita atraves de tecnicas de 
monitoramento semelhantes as 
adotadas na Bacia de Campos.

Recentemente foi aprovado pela 
FINEP o projeto "Testes de toxidade 
com organismos marinhos de sedi
mento", sob minha coordenagao e

em cooperagao com o Centro de pes- 
quisa da Petrobras, que visa estabe- 
lecer uma metodologia para estudar, 
em condigoes de laboratorio, os efei
tos toxicos dos poluentes de petro
leo. Este projeto devera durar dois 
anos e buscara fechar o ciclo de vida 
algumas especies representativas da 
infauna bentica para que se possa co- 
nhecer de modo mais realista os efei
tos do petroleo no ambiente mari- 
nho.

Esses sao exemplos de como a 
comunidade academico pode, em 
parceria saudavel com a iniciativa 
privada, contribuir para solucionar 
e minimizar problemas ligados a 
produgao industrial, alem de prover 
as agendas do meio ambiente com 
instrumentos eficazes de fiscaliza- 
gao. Esperamos, desta forma, contri
buir para que a sociedade disponha 
de meios eficazes de controle das 
atividades industriais poliudoras, de 
modo a nao inviabilizar a produgao 
necessaria ao mundo moderno.

decronicose

contaminado por

Abilio Soares Gomes
Vice- Coordenador do Programa de Pos- Graduagao 
em Biologia Marinha da Universidade Federal 
Fluminense.

€STRUTURfl € ORGRNIZR^RO DO G€NOMR MITOCONDRIRl D€ P€IX€S RNTRRTICOS

itocondrias sao pequenas 
organelas intercelulares, ori- 
ginalmente consideradas 
como simbiontes celulares, 

presentes no sintoplasma das celulas 
aerobicas e sao caracterizadas por pos- 
suirem auto grau de autonomia geneti- 
ca e metabolica. Entretanto, a fungao des- 
sas organelas e altamente dependente e 
integrada na celula como um todo.

A mitocondria contem sua propria 
molecula de DNA (initDNA) bem como 
todos os elementos necessarios para sin- 
tetizar as proteinas e genes 
mitocondriais. E sabido que, em verte- 
brados, a mitocondria e de heranga ma
ternal. Entretanto, a maioria das protei
nas mitocondriais sao originarias de 
genes nucleares sintetizados por 
ribosomos cintoplasmatico e exportadas 
para a mitocondria. A heranga mater
nal do mitDNA e a ausencia de 
recombinagao faz do DNA mitocondrial

um excelente marcador, o que tern permi- 
tido o seu uso em estudos filogenetico e 
no seguimento dos movimentos de popu- 
lagao ao redor do mundo.

Esta caracteristica tambem esta pre
sente nos peixes antarticos. Alem disso, 
algum desses animais apresentam outras 
propriedades bioquimicas notaveis, tais 
como a falta de hemoglobina e a presenga 
de proteinas anti-congelantes. Estas e ou
tras caracteristicas bioquimicas e fisiolo- 
gica marcantes estao presentes em exem- 
plares da ordem Notothenioidei. Esta or- 
dem compreende um grande numero de 
teleoteos marinhos, na maioria endemicos 
do Oceano Antartico. Um exemplar repre- 
sentante desta condigao extrema e o pei- 
xe- gelo ("icefish"), como e o caso do 
Chaenocephalus aceturatus, pertencente a 
familia Chaenichthyidae.

Alguns vertebrados, inclusive algu
mas especies de peixe ja tern sua seqiien- 
da de DNA mitocondrial em estudo. Nes

te projeto, nosso objetivo e determinar a 
seqiiencia inteira do genoma 
mitocondrial do peixe- gelo. Pretende- 
mos, tambem, examinar a estrutura do 
genoma de outras especies pertencen- 
tes as familias Chaenichthidae e 
Notothenidae. Tambem, a determinagao 
do conteudo genico deste peixe sera usa- 
da na comparagao como outras seqiien- 
cias em bancos de dados ja disponiveis 
no GeneBenk e outros bancos dispom- 
veis na Internet, de maneira a estabele- 
cer uma possivel hipotese filogenetica 
molecular para os mesmos.

Prof. Dr. Omar Crivellaro
Pontificia Universidade Catolica do Parana
Prof. Dr. Hamza El- Dorry
Universidade de Sao Paulo
Maria Fernanda Lima e Silva - Veterinaria
Pontificia Universidade Catolica do Parana
Prof. Dr. Metry Bacila
Pontificia Universidade Catolica do Parana
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€ S€U USO m T€ST€S D€ €COTOXICIDflD€ flQUflTICft
peixe-rei marinho Odon-testhes 

mBtf, argentinensis, cuja distribuiqao 
■■ se estende desde a Argentina ate 

I o Estado de Sao Paulo, apresen- 
ta uma'caracteristica reprodutiva bastante 
peculiar. Seus ovos sao bentonicos e possu- 
em filamentos envolventes que se fixam a 
substrates disponiveis no fundo do mar. 
Apos mares altas provocadas por ventos 
fortes do quadrante sul estes substrates sao 
jogados a praia junto com os ovos e quando 
a agua retorna ao seu nivel normal os ovos 
permanecem na areia da praia. Curiosa- 
mente, estes ovos podem permanecer vivos 
por tres ou quatro dias e sua coleta pode 
ser realizada sem dificuldades, sendo pos- 
sivel recolher milhares de ovos em poucos 
metros de praia.

Alem da facilidade de coletar ovos fer-

- A densidade de nauplios de Artemia para 
a alimenta^ao das larvas deve aumentar de 
2-3 nauplios/ml logo apos a eclosao, para 
15 nauplios/ml ate os 15 dias de cultivo. A 
partir deste ponto, as larvas podem ser ali- 
mentadas com ragao, com uma taxa de 
arraqoamento de 25% do peso vivo por dia.
- Com relagao a qualidade da agua, foi de- 
terminado que o cultivo de peixe-rei pode 
ser feito em salinidades entre 5 e 35, a tem- 
peratura deve ser igual a 23°C e a concen- 
tragao de amonia nao deve exceder 0,1 mg 
N-NH3/L.

O dominio das tecnicas de reproduqao 
e larvicultura do peixe-rei permitem que 
esta es

necessario estabelecer as condigoes ideais 
para a manuten^ao dos reprodutores, inclu- 
indo ai a temperatura, o fotoperiodo e prin- 
cipalmente a alimentagao.

Os ovos de peixe-rei sao grandes, com 
diametro de 2mm (Figura 1) e ao eclodirem, 
as larvas apresentam as seguintes caracte- 
risticas: comprimento medio de 7,5mm, 
peso medio de 2mg, olhos pigmentados e 
boca funcional (Figura 2).

Nos liltimos anos, varios trabalhos fo- 
ram realizados para determinar a melhor 
estrategia de produgao das larvas de peixe- 
rei, entre eles, os resultados mais importan- 
tes estao resumidos abaixo:
- O cultivo das larvas pode ser feito em al
tas densidades (90 larvas/L) sem prejuizo 
para o crescimento e a sobrevivencia, pelo 
menos durante o primeiro mes de vida.

pecie possa ser utilizada em testes de 
ecotoxicidade aquatica. Isto e importante, 
pois ainda nao ha uma especie de vertebra- 
do native, que possa ser utilizada rotineira- 
mente no monitoramento da qualidade das 
aguas estuarinas e costeiras do Brasil. Estu- 
dos relacionados a toxicidade da amonia ja 
foram realizados e servirao de base para o 
desenvolvimento de um protocolo para os 
procedimentos a serem adotados em testes 
de toxicidade aguda.

tilizados na praia, os ovos de peixe-rei tam- 
bem podem ser obtidos atraves da captura 
de reprodutores na natureza durante o pe- 
riodo de reprodugao (primavera e inicio do 
verao), quando e possivel capturar machos 
e femeas, fazer a extrusao manual de seus 
gametas, realizar a fertilizagao artificial e le- 
var os ovos fertilizados para serem incuba- 
dos no laboratorio. A manutengao de 
reprodutores em cativeiro tambem e possi
vel, as primeiras desovas com esta tecnica 
foram obtidas no final de 1999, mas ainda e

Prof. Dr. Luis Andre Sampaio
FURG, Departamento de Oceanografia, Laboratorio 
de Maricultura
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camarao rosa Farfante-penaeus 
paulensis e uma importante espe- 
de captura no sudeste/sul do Bra
sil. Anualmente, as femeas desta 

especie, apos copuladas, desovam, liberando 
larvas planctonicas que completam seu desen
volvimento em aguas sobre a plataforma con
tinental. Apos completar o desenvolvimento 
larval, as pos- larvas penetram em estuarios 
levadas pelas correntes, onde crescent ate atin- 
girem a fase sub- adulta e entao retomam para 
o oceano, completando o ddo de vida.

No estuario da Lagoa dos Patos (RS) a pes- 
ca da referida atinge em media de 3.500 tone- 
ladas / ano. Entretanto, nos ultimos anos, as cap 
turas vem sofrendo diminuigoes significativas 
devido a pesca predatoria sobre juvenis no pro- 
prio estuario e ainda sobre adultos na platafor
ma continental. Com isso, cerca de 6.500 farm- 
lias de Pescadores artesanais, que dependem 
da pesca no estuario enfrentam muitas dificul
dades.

cercados foram realizados no ambiente, em par- 
ceria com os Pescadores artesanais. Alem disso, 
diversos testes de laboratorio tambem foram re
alizados para avaliar os efeitos dos parametros 
ambientais sobre os camaroes. Paralelamente 
foram elaborados experimentos para verificar se 
a nova estrategia de cultivo poderia causar mai- 
ores impactos ao ambiente. De acordo com os 
resultados obtidos determinou-se os melhores ti- 
pos de estrutura para o cultivo, as densidades de 
estocagem ideais, os valores quali- quantitativos 
da alimentagao, periodos favoraveis para o culti
vo e prindpalmente a viabilidade tecnica dos cul- 
tivos.

cercados esta fundamentada no emprego de 
materiais de baixo custo (babus, arame galva- 
nizado e fios texteis), alta durabilidade (malha 
poliester revestida com PVC) e que custos de 
alimentagao minimizados pelo emprego de 
rejeito de pesca e apenas um complemento ali- 
mentar na forma de ragao peletizada. O tipo 
de estrutura de cultivo proposta permite uma 
remuneragao de aproximadamente 1,5 salari
es mfnimos/mes para cada pescador/produ- 
tor. Entretanto, e importante ressaltar que os 
Pescadores envolvidos nesta nova altemativa, 
continuam realizando suas atividades de ori- 
gem.

Os resultados evidenciaram o aproveita- 
mento da produtividade natural do ambiente, 
alem do aproveitamento de residuos da pesca, 
os quais eram, anteriormente, totaknente descar- 
tados pelos Pescadores da regiao. Alem disso, foi 
verificado que essa nova maneira de cultivar ca
maroes nao provoca efeitos negatives ao ambi
ente. Outro resultado importante, e que os po
dem ser cultivados em altas densidades com o 
tipo de estrutura proposto, causando menor im- 
pacto que os cultivos convendonais em vivdros. 
Estima-se que a utilizagao de uma fragao inferior 
de 1 % da area total do estuario, centenas de Pes
cadores poderao ser benefidados. Atualmente, 
estao sendo realizados estudos para estimar a ca- 
paddade de suporte do estuario como um todo, 
para que assim se tenha a quantidade de estrutu- 
ras que podem ser viabilizadas se causar impac
tos no ambiente.

A viabilidade economica dos cultivos em

Devido a diversos resultados obtidos nos 
experimentos, podemos conduir que espede 
nativa, F. paulensis e um organismo passivel 
de ser utihzado nos cultivos, pois apresentou 
otirno cresdmento nao necessitando ser subs- 
tituida pelas espedes exoticas, como tern sido 
realizado no pais. Tambem conduiu-se que o 
modelo alternative proposto, encaixa-se nos 

ceitos de tecnologia limpa, podendo cons- 
tituir-se em uma nova fonte de renda para as 
comunidades de Pescadores artesanais da re

Sendo assim, o Departamento de Ocea
nografia da Fundagao Universidade Federal do 
Rio Grande, atraves do Laboratorio de 
Maricultura, vem desenvolvendo desde 1994 
um "pacote tecnologico'' que visa a introdugao 
de cultivos de F. paulenses em estruturas alter- 
nativas (gaiolas e cercados) e de baixo custo, 
com objetivo de fomecer uma atividade que 
gere uma renda adidonal, mas que nao com- 
prometa o ambiente. Para o desenvolvimento 
das tecnologias de cultivo, varios experimen
tos de crescimento de camarbes em gaiolas e

con

giao.

Wilson Walsielesky Junior 
Ronaldo Oliveira Cavalli 
Silvio Peixoto
Fundagao Universidade Federal do 
Rio Grande, Dep. Oceanografia 
mano@mkrus.com.br
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mando uma pluma na coluna da agua, ape- 
sar da alta dilui^ao que estava ocorrendo no 
estuario. Porem, esse tipo de contaminaqao 
causada pela manobra da draga, nao e conse- 
qiiencia especifica da operagao da dragagem 
em si. Considerando que manobras de navi- 
os sao atividades frequentes e inerentes a um 
porto, deveriam ser tambem monitoradas, 
porque geram a preocupagao com relagao as 
alias redissolugoes de metais que antes esta- 
vam insoluveis na coluna sedimentar, que 
tomaram-se, entao, biodisponiveis para serem 
incorporados e biomagnificados pela biota 
estuarina.

mente atras da draga, a cada 15 minutos, com 
coletas em diferentes profundidades e sen- 
do analisados parametros como salinidade, 
temperatura, metais, nutrientes, oleos e gra- 
xas, material em suspensao, oxigenio e suas 
demandas.

Os resultados do monitoramento quin- 
zenal evidenciaram muito leves acrescimos 
nos niveis de metais, oleos e graxas na agua. 
Quanto ao estudo do impacto imediato, cons- 
tatou-se que a dragagem quando executada 
em condigbes de vazante e alta 
hidrodinamica, nao alterou significativamen- 
te a qualidade hldrica ambiental, com rela
gao ao que tinha sido constatado para o 
monitoramento quinzenal, porque tanto a 
pluma de material em suspensao resultante 
da captagao dos sedimentos de fundo, quan
to a pluma formada pela emissao do 
"overflow" da draga, rapidamente se dilui- 
ram na alta correnteza do canal, sendo este 
material exportado para fora do estuario. 
Portanto, nesse tipo de hidrodinamica do es
tuario ha um alto potencial diluidor e 
autodepurador. Entretanto, nesta mesma 
condigao, quando a draga fez um retorno 
(giro) dentro do estuario, foi alta a contami- 
nagao nas aguas de fundo em material em 
suspensao e em cadmio, ferro, zinco, cromo 
e chumbo, porque uma boa parte da coluna 
sedimentar, que estava rica nesses metais, foi 
ressuspensa e nao aspirada pela draga, for-

m sistema portuario e uma zona 
de riscos variados de contamina- 
gao ambiental, seja em fungao 
das caracteristicas dos produtos 

manipulados, seja por suas caracteristicas de 
operagao. Portanto, e importante a identifi- 
cagao do estado atual da qualidade ambiental 
nas areas de atividades portuarias. Como as 
atividades de dragagem nos portos podem 
resultar em alteragoes negativas da qualida
de ambiental, e necessario que sejam acom- 
panhadas de monitoramentos flsico-quimi- 
co e biologicos, considerando-se que a 
ressuspensao de sedimentos pode, sob o 
enfoque quimico, liberar elementos/com- 
postos para a coluna da agua, aumentando 
a biodisponibilidade. Estas alteragoes podem 
ou nao serem criticas, dependendo do nivel 
de contaminagao dos sedimentos dragados.

Com base nisto, pela primeira vez uma 
dragagem da area portuaria da cidade do Rio 
Grande, iniciada em agosto de 2000, com 
duragao prevista para 8 meses, esta sendo 
monitorada. A estrategia usada pela equipe 
do Laboratorio de Hidroquimica foi de 
amostragens quinzenais de agua, alem de 
monitoramento instantaneo acompanhando 
ciclos completes da operagao de dragagem 
(enchimento das cisternas da draga no estu
ario e descarte na area oceanica). Dois ciclos 
foram monitorados, nos quais as 
amostragens de agua foram feitas imediata-

Como no segundo ciclo monitorado o re
gime de vazante do estuario estava muito fra- 
co, nao houve intensa dispersao dos compos- 
tos quimicos liberados da coluna sedimentar, 
sahentando-se acrescimos constantes em ma
terial em suspensao, cobre, chumbo, zinco, fer
ro, silicate e DBO nas aguas de fundo, embo- 
ra nao tao intensos como os verificados por 
ocasiao do giro da draga acima referido. Isso 
evidencia que o regime hidrologico de alta va
zante no estuario e o recomendado para di- 
minuir o impacto ambiental e, portanto, o ade- 
quado para as operagoes de dragagem.

Quanto as atividades de descarte dos se
dimentos dragados nas aguas oceanicas cos- 
teiras, alguns picos momentaneos de concen- 
tragoes foram evidenciados para oleos e gra
xas e para os metais, destacando-se zinco, fer
ro e, de uma forma mais preocupante, chum
bo. Entretanto, as condigoes anteriores ao lan- 
gamento restabeleceram-se em seguida (meia 
hora depots). Assim, em fungao da profundi- 
dade do local e das correntes, o descarte do 
material dragado nao alterou a qualidade do 
meio ambiente costeiro.
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Figura 1 - Concentragao de material em suspensao na agua
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