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• A Esta^ao Cientifica do Arquipelago 
de Sao Pedro e Sao Paulo completa 
~eu 3" aniversario

■ i Workshop Cientifico/Ambiental do 
Programa Arquipelago de Sao Pedro 
e Sao Paulo

1 Criangas de Brasilia participam de 
curso de mentalidade maritima

■ Revizee-estagiodedesenvolvimentonas 
regioes de abrangenda do programa

I ComissaoOceanograficaRevizeeNortelV

1 Projeto "Eu amo o mar" tern inicio em 
Rio Grande

| PN'BOIA amplia sua rede

’ROANTAR

I Operagao Anfcirtica XIX O retorno do 
\ApOc Ary Rongel

■ Reuniao de avalia<;ao do apoio logistico 

! 75' voo para a Antartica

■ Participagao feminina nas Operaijoes 
Antarticas

■ Estai;ao Antartica Comandante Ferraz 
substituii;ao do grupo-base

■ Concurso Fotografico sobre Temas 
Antarticos

:OMUNIDAD€ CI€NTIFICA

Projeto Baleias na Antarticaa

• Comunidades Bentonicas da zona cos- 
teira rasa da Enseada Martel: efeito do 
gelo sobre sua distribui^ao, estudo da 
trama trdfica e Comunidade Fital

■ Defesa da Antartica e do Proantar

■ O Programa Train-Sea-Coast das Na
mes Unidas (DOALOS) □ ealizou-se, no pertodo de 16 atualmente no ambito da CIRM, com 

de margo a 29 de maio, a ex- 
posigao "O Brasil, o mar e a 

- a conquista de um 
patrimonio", no Museu Nautico da 
Bahia (Farol da Barra), Salvador.

A exposigao teve como proposi- 
to apresentar alguns dos diversos 
pianos e programas desenvolvidos

■ Estudo da variabilidade da estrutura 
termohalina na regiao da confluencia 
Scotia-Weddel - fase II

o auxilio de modelos em tamanho na
tural (com vestimentas para o clima 
antartico), maquete do Arquipelago 
de Sao Pedro e Sao Paulo (com sua 
Estagao Cientifica e algumas especi- 
es de animals embalsamadas la cap- 
turadas), alem de paineis, cartazes, 
ensaios fotograficos e filmes.

KQ
CIRM■ Capacita^ao e educa^ao ambiental em 

areas portuarias

■ Projeto oceanografico aponta diminui- 
coes importantes nos numeros de ocor- 
rencias de acidentes de banho 
registradas pelo Corpo de Bombeiros 
nas praias de Santa Catarina

■ Deslocamento sobre neve e gelo
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entificos que estao em andamento.

Para se habilitarem a ocupar a 
Estaqao Cientifica, os pesquisadores 
sao submetidos a treinamentos 
especializados. Nesse periodo, ja fo- 
ram realizados 12 Treinamentos Pre- 
Arquipelago, sendo dez na Base 
Naval de Natal e dois na Estagao 
Naval do Rio Grande, capacitando 
293 pesquisadores a desenvolverem 
projetos cientificos naquela regiao.

No que tange a manutengao da 
Estaqao Cientifica, a Marinha do Bra
sil, por meio da Base Naval de Na
tal e dos navios subordinados ao Co- 
mando do 3e Distrito Naval, prestam 
apoio a Comissao de Manutengao ao 
Arquipelago de Sao Pedro e Sao Pau
lo que, quadrimestralmente, realiza 
as manutengoes preventivas e cor- 
retivas nas edificacjoes e equipamen- 
tos eletricos e eletronicos da Estagao 
Cientifica.

E com muito orgulho que a 
CIRM parabeniza o Programa Ar
quipelago, nesse terceiro ano de exis- 
tencia, pelo exemplo de abnegagao 
levado a efeito pela comunidade ci
entifica que desenvolve sens proje
tos naquela inospita regiao, como 
tambem, a incansavel contribuigao 
daqueles que realizam e colaboram 
com as atividades de manutengao da 
Estagao Cientifica.

o dia 25 de junho de 2001, a 
Estagao Cientifica do Arqui
pelago de Sao Pedro e Sao 

Paulo completou o seu terceiro ano 
de relevantes atividades no campo 
cientifico e socio-economico, alem da 
grande contribuigao ao Pais, no con- 
texto estrategico, levando em conta 
o cenario politico internacional.

Projetada pela Universidade Fe
deral do Espirito Santo, construida 
pelo Laboratorio para Produtos Flo- 
restais, do IB AM A, e tendo um sis- 
tema de energia solar, desenvolvido 
pelo Centro de Pesquisa de Energia 
Eletrica (CEPEL), a Estagao Cienti

fica, esse notavel empreendimento, 
e ocupada por 4 pesquisadores, em 
carater permanente, que sao substi- 
tuidos a cada 15 dias, onde desen- 
volvem projetos cientificos nas are
as de geologia e geofisica, biologia, 
recursos pesqueiros, oceanografia, 
meteorologia e sismologia.

Naquele importante espago ma- 
ritimo, unico conjunto de ilhas bra- 
sileiras acima da linha do equador, 
ja foram realizadas 88 expedigoes ci- 
entificas, tomando parte dessas ati
vidades 159 pesquisadores de diver- 
sas instituigoes brasileiras, para o 
desenvolvimento de 19 projetos ci-
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I WORKSHOP C(€NTIFICO/flMM€NTAl DO PROGRRMR 

RRQUIP€lAGO D€ SRO P€DRO € SRO PAULO
Programa Arquipelago de 
Sao Pedro e Sao Paulo or- 
ganizou seu I Workshop 

Cientffico/Ambiental, no periodo de 
13 a 16 de margo de 2001, nas de- 
pendencias do "Imira Plaza Hotel", 
na cidade de Natal, RN.

O I Workshop Cientffico/ 
Ambiental teve o proposito de per- 
mitir uma a valiacao dos resultados 
ja alcanqados pelos projetos de pes- 
quisa desenvolvidos, desde a inau- 
guraqao da Estaqao Cientffica, dia 25 
de junho de 1998, bem como identi- 
ficar as lacunas existentes e definir 
as linhas prioritarias de pesquisas a 
serem desenvolvidas pelo Progra
ma, conduzindo, assim, a uma com- 
preensao integrada do ecossistema

do Arquipelago.
O evento contou com a presen- 

^a de 32 pesquisadores vinculados aos 
projetos de pesquisas cientffico apro- 
vados para serem desenvolvidos no 
Arquipelago de Sao Pedro e Sao Pau
lo (ASPSP), alem de representantes do 
Comite Executive e dos Subcomites 
Cientffico/Ambiental e Logfstico/Ma- 
nutenqao. Foram apresentados, por 
cada coordenador de projeto ou seu 
representante, os resultados das pes
quisas em andamento, como tambem, 
os resultados de pesquisas anteriores 
ou externas ao Programa e os proje
tos de pesquisas ainda nao iniciados. 
Fazendo parte da programagao do 
evento, foram formadas tres mesas re- 
dondas para discutir: 1- a estrategia

para uma compreensao integrada do 
ecossistema do ASPSP - diagnosticos 
do atual nfvel de conhecimento e das 
lacunas existentes/definigao de prio- 
ridades; 2- integragao do Programa 
Arquipelago com outros programas 
de pesquisas; e 3- apoio e fomento ao 
Programa Arquipelago.

O I Workshop Cientffico/ 
Ambiental constituiu, dessa forma, 
um memento de fundamental impor- 
tancia para avaliagao dos resultados 
alcangados pelo Programa, como tam
bem um valioso passo para a definiti- 
va estabilizagao do Programa diante 
dos Orgaos governamentais que 
disponibilizam os recursos necessari- 
os ao desenvolvimentos dos projetos 
cientfficos no Pais.

CRIflN^AS D€ BRASILIA PARTICIPAM D€ CURSO 

D€ MCNTALIDADC MARITIMA
Comando do 7s Distrito 
Naval e a Secretaria da Co- 
missao Interministerial 

para os Recursos do Mar deram inf- 
cio, em 6 de maio, ao Is Curso de 
Mentalidade Marftima de 2001, ten- 
do como meta criar na juventude o 
interesse pelas coisas do mar e fo- 
mentar uma consciencia marftima, 
essencial para nossa soberania.

Esse curso visa, dentre as suas 
agoes, desenvolver, junto as crian- 
gas, atividades esportivas ligadas 
ao mar e transmitir conhecimen- 
tos sobre educagao ambiental ma- 
rinha no Distrito Federal. E condu- 
zido nas instalagoes do Clube Na
val de Brasilia e do Clube Almiran- 
te Alexandrine e conta com o apoio 
das Organizagdes Militares da Ma- 
rinha, em Brasilia, tendo a partici-

pagao de 20 criangas carentes, com 
idades entre 8 e 13 anos, residentes 
no entorno do Distrito Federal.

As atividades sao realizadas em 
regime integral, nos finals de sema- 
na, durante um periodo de 4 meses, 
nos quais as criangas recebem cafe- 
da-manha, almogo e lanche da tar- 
de, alem de exame 
medico e uniformes.

As aulas sao mi- 
nistradas por civis e 
militares voluntaries, 
ligados a diversas ati
vidades profissio- 
nais, e versam sobre 
temas como: boas 
maneiras, higiene e 
valorizagao do idoso, 
manobra de embar- 
cagoes, disciplina,

protegao ao meio ambiente, moral 
e cfvica, direito do codigo da cri- 
anga
meteorologia e psicologia.

As criangas, durante o curso, 
tem a oportunidade de desenvol
ver atividades praticas de vela em 
embarcagoes da classe "optimist".

do adolescente,e
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D€ RfiRANGCNCIR DO PROGRAMR
Programa de Avalia^ao do Poten- 
cial Sustentavel de Recursos Vi
vos na Zona Economica Exclusi- 
va (REVIZEE), vem realizando o 

levantamento de recursos vivos em uma 
imensa area maritima, que se estende desde 
o limite exterior do Mar Territorial (de 12 
milhas de largura) ate 200 milhas nauticas 
(ou 370,4 km) da costa, abrangendo uma ex- 
tensao geografica de cerca de 3,5 milhoes de 
km2.

de 100 exemplares por armadilha). As cap- 
turas do espinhel de fundo mostraram o ba
tata, Lopholatilus villarii, como o peixe mais 
importante em peso e a abrotea, Urophycis 
mystacea, como o mais abundante em nu- 
mero. O cherne verdadeiro, o pargo, os 
cagoes e o namorado tambem foram impor- 
tantes nas capturas. O projeto de prospecgao 
por armadilhas e pargueiras, ja concluido, 
mostrou uma capture importante de 8 espe- 
des de crustaceos, destacando-se os caran- 
guejos (Chaceon notialis) e o camarao de pro-

ZEE, inedita ate entao, como, tambem, tern 
propiciado a descoberta de estoques ainda 
praticamente desconhecidos (tais como o ba
tata, o pargo mariquita, os serranideos de 
profundidade, os tubarSes dos generos 
Mustellus e Squalus, os caranguejos do ge- 
nero Chaceon, atuns e afins) cuja exploragao 
racional, em bases sustentaveis, podera as- 
sumir grande relevancia para o desenvolvi- 
mento do setor pesqueiro regional, contribu- 
indo de forma definitiva no sentido de asse- 
gurar uma ocupagao efetiva e soberana da 

ZEE brasileira. Alem disso, o Pro
grama propiciou, com base nas 
informagdes geradas, o desenvol- 

pmgi vimento de um Projeto de Trans- 
ferencia de Tecnologia de Pesca 
em Ambientes Oceanicos, para a 
frota artesanal, visando a captu- 
ra de espadarte, Xiphias gladius, 
cujo estoque apresenta-se bastan- 
te promissor para a regiao. A 
transferencia de tecnologia, feita 
inicialmente com o apoio da 
SUDENE, engloba o repasse de 
informagoes dentificas e a moder- 
nizagao tecnologica da frota oce- 
anica artesanal, podendo ser con- 
siderada um exemplo de atuagao 
integrada entre o setor produtivo, 

a pesquisa e o desenvolvimento tecnologico. 
Com isso, o Pafs tern obtido subsidies para 
negociar o aumento das cotas internacionais 
de captura dos estoques de espadarte, visan
do o manejo e a explotagao sustentavel des- 
se recurso.

Na Regiao Norte as prospeegoes por ar- 
rasto de fundo, em profundidades maiores 
do que aqueles em que atua a frota comerci- 
al, capturaram crustaceos ainda desconhe
cidos na area, inclusive algumas especies ex- 
ploradas comercialmente em outros paises. 
Tambem estao sendo introduzidas 
tecnologias de pesca ainda nao empregadas 
rotineiramente na area, como o espinhel de 
fundo e as armadilhas de profundidade, para 
captura de novas especies, de modo a alivi- 
ar a pressao sobre as especies tradicional- 
mente explotadas, que estao em regime de 
sobrepesca ou no limite de sua explotagao 
(piramutaba, camarao rosa e pargo).

O papel do REVIZEE, mesmo atuando 
com meios flutuantes limitados para o tra- 
balho em grandes profundidades, tern sido, 
na medida do possivel, identificar os recur
sos vivos existentes na ZEE, estabelecendo 
limites claros e sustentaveis para o que se 
pode esperar da pesca nas regioes da que- 
bra da plataforma (alem da isobata de 200 
metros), e do talude continental, alem de for- 
necer subsidies para a definigao dos poten- 
ciais sustentaveis e do esforgo de pesca com- 
pativel na area.

A evolugao do REVIZEE, em escala re
gional, nao e homogenea, em fun- 
gao nao so dos recursos disponi- 
veis (embarcagoes, laboratorios e 
equipes de pesquisadores), como 
tambem das proprias caracteristi- 
cas de suas respectivas areas de 
abrangencia (oceanografia; tipo e 
relevo de fundo; e provaveis re
cursos biologicos). Assim, a exe- 
cugao do Programa se da de for
ma assincrona em relagao ao de
senvolvimento das atividades re
gional (ver figura).

Em todas as regioes, varias 
etapas ja tiveram seus trabalhos de 
campo concluidos, estando as 
amostras coletadas em fase de 
processamento e analise, para pre- 
paragao dos relatorios sobre a distribuigao, 
sazonalidade, abundancia e potenciais sus
tentaveis de recursos vivos da ZEE, assim 
como das variagoes das condigoes ambientais 
na area que provocam oscilagoes espaciais e 
temporais na distribuigao de tais recursos.

Os resultados qualitativos dos trabalhos 
dos Subcomites Regionais de Pesquisas 
(SCOREs), no que se refere a identificagao 
de novos recursos e a avaliagao de estoques 
de recursos vivos marinhos ja conhecidos, 
sao bastante promissores.

Na Costa Sul, por exemplo, foram de- 
tectadas por ecointegragao grandes concen- 
tragoes de Engraulis anchoita entre as pro
fundidades de 100 e 270 metros (tendo sido 
esta a primeira vez que foram detectadas 
concentragoes desta especie alem da isobata 
de 100m). Alem dos resultados especificos 
de prospeegao pelagica, os trabalhos reali- 
zados nos cruzeiros de ecointegragao trou- 
xeram varias outras informagdes importan- 
tes, como, por exemplo, a caracterizagao da 
morfologia do fundo e a identificagao de ir- 
regularidades no relevo submarino, associ- 
adas as quais foram constatados cardumes, 
em concentragoes significativas, que estao 
sendo investigados. Com relagao aos recur
sos demersais, as capturas das prospeegoes 
com espinhel de fundo e armadilhas trouxe- 
ram um grande mimero de caranguejo ver- 
melho (Chaceon notialis) em profundidades 
superiores a 300 metros (capturas com mais

PROGRAMA REVIZEE
Levantamento dos Potenciais Situagao atual (%) com relagao 
Sustentaveis de Captura dos ao pretendido em 2003 (100%) 
Recursos Vivos na ZEE 
(grandes areas do 
conhecimento):

- Prospeegao Pesqueira;
- Dinamica de Populagoes /

Avaliagao de Estoques;
- Caracterizagao Ambiental 

(oceanografica).

Prospeegao Avaliagao de Caracterizagao 
Pesqueira Estoques Ambiental

■ Norte » NordesteB CentralD Sul

fundidade. Com o objetivo de fomecer sub
sidies as pesquisas desenvolvidas pelo 
Subcomite Regional de Pesquisa para a Cos
ta Sul (SCORE-Sul), o trabalho denominado 
"Sfntese de conhecimentos dos principals re
cursos pesqueiros costeiros potencialmente 
explotaveis na Costa Sudeste-Sul do Brasil: 
Peixes", elaborado por Marizilda Magro, Ma
ria Cristina Cergole e Carmen Lucia Del 
Bianco Rossi-Wongtschowski (Coordenado- 
ra do Score Sul- REVIZEE), foi editado no 
ano de 2000. Nessa publicagao foram inte- 
grados os dados mais significativos das es
pecies estudadas na regiao, referentes a dis
tribuigao, ocorrencia, alimentagao, reprodu- 
gao e crescimento. Este esforgo complementa 
as agoes desenvolvidas pelo REVIZEE, divul- 
gando informagoes as comunidades cientifi- 
cas e aos setores publico e privado atuantes 
nessa area e subsidiando a tomada de deci- 
sao dos orgaos de gestao e ordenamento da 
atividade pesqueira.

Na Regiao Central, resultados promis
sores tambem foram obtidos, em termos de 
novos recursos pelagicos (grandes pelagicos) 
e demersais. Nessa Regiao ja foram concluf- 
das as prospeegoes com espinhel de fundo, 
ecointegragao e arrasto profundo, estando 
em andamento prospeegoes com espinhel 
pelagico, armadilhas e pargueiras.

Na Regiao Nordeste, o Programa 
REVIZEE nao apenas tern permitido uma 
compreensao integrada do ecossistema da
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PNBOIR RAAPLin sun R€D€
esde o inicio da fase 
operacional do Programa 
REVIZEE, em 1995, ja foram 

realizadas oito comissoes oceanogra- 
ficas pelo Navio Oceanografico 
"Antares", da Marinha do Brasil, 
como contribuigao aos levantamen- 
tos necessaries as pesquisas. Estas 
operagoes se desenvolveram na Re- 
giao Norte (tres), Regiao Nordeste 
(quatro) e na Regiao Central (uma) 
da Zona Economica Exclusiva (ZEE).

Na regiao Norte, a sazona-lidade 
e definida pela descarga do Rio Ama

zonas e, obedecendo a esta particula- 
ridade, foram efetuados os levanta- 
mentos na epoca de maxima descarga 
(abril a junho) e na minima (outubro a 
dezembro). Assim sendo, de forma a 
atender aos parametros exigidos, foi 
programada a Comissao Oceanogra- 
fica REVIZEE Norte IV, que cobrira o 
periodo de vazante do Rio Amazonas, 
prevista para os meses de ju Iho, agos- 
to e setembro do corrente ano. Neste 
levantamento sera empregado, nova- 
mente, o Navio Oceanografico 
"Antares", de modo a finalizar o ciclo 
de estudos requeridos nos periodos re- 
levantes de escoamento do rio. Estas 
opera goes envolvem imimeros pesqui- 
sadores de Instituigoes relacionadas 
as ciencias do mar, em projetos, nos 
diversos campos da oceanografia fisi- 
ca, quimica, biologica e geologica, 
acrescentando um substancial au- 
mento de dados e informagoes de va
lor prepond erante para o Programa 
REVIZEE.

O Programa Nacional de Boi- 
as (PNBOIA) tern o proposito 
amplo de coletar dados oceano- 
graficos e meteorologicos, por 
meio de um sistema operacional 
de boias de fundeio e de deriva, 
que transmitem dados em tem
po quase real, via enlace de sate- 
lite, contribuindo para a caracte- 
rizagao do meio ambiente e para 
o fornecimento de informagoes 
que atendam a seguranga da na- 
vegagao, a salvaguarda da vida 
humana no mar e a seguranga da 
navegagao na area maritima sob 
a responsabilidade do Brasil. 
Alem de seu lado operativo, o 
PNBOIA tern componentes cli- 
matica e cientifica de grande im- 
portancia, que contribuem para 
as seguintes areas: agriculture, 
sensoriamento remoto, zona cos- 
teira, recursos vivos, atividades 
da industria do petroleo entre ou- 
tras.

PROJ€TO 11 €U RMO O MRR11 T€M INICIO €M RIO GRRNDC Em setembro de 2000, foi 
langada a segunda boia fixa do 
Programa, com apoio do Navio 
Faroleiro "Barao de Teffe".

Os dados das boias fixas e de 
deriva deste Programa estao dis- 
poniveis na Internet, no endere- 
go http:/ / www.dhn.mar.mil.br/ 
pnboia / defaut.htm.

SECIRM, em parceria com 
o Comando do 5Q Distrito 
Naval, deu inicio, no mes 

de abril, ao Projeto "Eu amo o mar", 
na cidade de Rio Grande - RS. Tra- 
ta-se de um "piloto" do projeto, no 
qual participam duas instituigoes de 
ensino daquela cidade: o Colegio 
Sao Francisco e o Colegio Joana 
D'Arc, envolvendo cerca de 1200 
alunos do ensino fundamental e 30 
professores.

Este projeto tern, como caracte- 
ristica especial, a participagao do 
aluno e do professor em todas as ati
vidades, propostas ou criadas pelo 
professor, para a produgao de uma 
cartilha com textos e ilustragoes que 
contribuam para a conscientizagao 
da necessidade de protegao do meio

ambiente marinho.
Durante o desenvolvimento do 

projeto sao exibidas cinco fitas de 
video contendo imagens e locugoes 
informativas sobre os seguintes as- 
suntos: situar o mar no planeta; a im- 
portancia economica dos oceanos; o 
mar como fonte de lazer; agoes de 
impacto ao meio ambiente marinho 
e programas, e projetos para preser- 
vagao do meio ambiente marinho.

Apos cada filme, orientados pelo 
professor, os alunos produzem o ma
terial que fare parte da cartilha de 
sua turma.

O projeto tern por objetivo des- 
pertar na comunidade escolar o sen- 
tido de preservagao do mar e a res
ponsabilidade de uma exploragao ra- 
cional e sustentavel de seus recursos. Boia fixa fundeada a cerca de 70 milhas ao largo 

de Rio Grande (RS), la^ada em setembro de 2000.
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OP€RACRO ANTARTICR XIX

O R€TORNO DO NRPOC RRV RONG6L
Foto: CF Carlos Roberto M. Miscow

o dia primeiro de abril des- 
te ano, apos navegar em 
aguas antarticas durante 

quatro meses, retornou ao porto do 
Rio de Janeiro o Navio de Apoio 
Oceanografico Ary Rongel. A pre
sence marina de familiares e ami
gos da tripulacao no cais tornou a 
volta para casa ainda mais emocio- 
nante. Sorrisos que enchiam os ros- 
tos de militares e civis, traduziam 
o sentimento geral de, apos prolon- 
gada ausencia de casa, voltar com 
o dever cumprido.

Tudo comecou no dia sete de 
novembro de 2000, quando, ao dei- 
xar o porto do Rio de Janeiro, o 
NApOc Ary Rongel partiu com a 
missao de efetuar a Opera^ac An- 
tartica XIX. O Navio prestaria apoio 
logistico a Estagao Antartica Co- 
mandante Ferraz (EACF) e as pes- 
quisas desenvolvidas a bordo, rea- 
lizaria visitas operacionais a portos 
estrangeiros e estreitaria os lagos 
de amizade com parses amigos.

A Operacao foi um sucesso. Fo- 
ram cento e dezoito dias de mar. 
Um total de mil setecentos e cin- 
qiienta e uma milhas navegadas,

tendo sido reali- 
zadas oitenta e 
uma boras de 
operates aere-
as.

Durante a 
comissao, o Na
vio apoiou os 
projetos cientifi- 
cos coordenados 
pelos Doutores 
Plinio Carlos ■■
Alvara, Maria "f 
Cordelia Soares 
JV1 ci c hi 3. d o fir- •dgi*g|py,r- 
Belmiro Mendes 
de Castro Filho,
Therezinha Monteiro Absher, Paul 
Gerhard Kinas, Alberto Waingort 
Setzer e Carlos Alberto Eiras 
Garcia. Foram visitadas as ilhas

da estrutura logistica empregada 
pelo Programa Antartico Brasilei- 
ro e a sua participacao nas Opera- 
goes Antarticas vem assegurando 
a continuidade dos trabalhos de- 
senvolvidos pelo Brasil no sexto 
continente.

Apos o regresso da Antartica, 
o Navio voltou as suas atividades 
na Diretoria de Hidrografia e Na- 
vegagao - DHN, enquanto se pla- 
neja a proxima comissao nas aguas 
do continente gelado.

Elefante, Biscoe e Joinville, a Penin
sula Antartica, o Estreito de 
Gerlache e o Mar de Weddell, alem 
dos portos do Rio Grande (Brasil), 
Punta Arenas (Chile), Ushuaia (Ar
gentina) e Mar del Plata (Argenti
na).

O Navio de Apoio Oceanogra
fico Ary Rongel e o principal meio

RcuNino D€ nvnuncno do apoio logistico
Dando prosseguimento as 

atividades do Programa Antar
tico Brasileiro (PROANTAR), a 
Secretaria da Comissao 
Interministerial para os Recursos 
do Mar (SECIRM) realizou, 
dias 03 e 04 de maio, reunioes 
com os representantes dos pro
jetos que desenvolveram traba
lhos de campo, na Antartica, du
rante o verao de 2000/2001.

Para melhorar a qualidade

do apoio logistico empregado nas 
Operagoes Antarticas, essas reuni
oes sao divididas entre aqueles 
que foram apoiados pelo Navio de 
Apoio Oceanografico Ary Rongel 
e os que foram apoiados pela Es- 
tagao Antartica Comandante 
Ferraz (EACF). Nelas sao tratadas 
todas as observagoes feitas pelos 
pesquisadores, em seus relatorios, 
verificando-se as falhas observa- 
das, as sugestoes para melhorar o

desempenho da pesquisa e as 
condigoes de seguranga e 
habitabilidade na EACF e no Na
vio.

A participagao da componen- 
te cientifica do PROANTAR, nes- 
sas reunioes, tern permitido a 
SECIRM aperfeigoar equipamen- 
tos e metodos, otimizando o es- 
forgo da Marinha no apoio 
logistico as diversas atividades 
que o Brasil realiza na Antartica.

nos
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uem ja teve a oportunida- 
de de participar dos voos 
de apoio das Operates 

Antarticas, com certeza se lembrara 
da Sra. Alice Editha Klausz, a 
comissaria de bordo do aviao C-130- 
Hercules, da FAB.

Desde 1988, logo apds encerrar 
suas atividades profissionais na 
VARIG, tia Alice (como e carinhosa- 
mente conhecida) vem realizando 
um trabalho voluntario inestimavel 
para o Programa Antartico Brasilei- 
ro (PROANTAR).

No vdo de apoio, realizado no 
periodo de 14 a 20 de maio, proxi
mo passado, tia Alice completou seu

septuagesimo quinto 
voo antartico. Na- 
quela oportunidade, 
na Base Aerea Chile- 

Presidente 
Eduardo Frei, os 
participantes do 
quinto voo / Opera- 
gao Antartica XIX 
prestaram merecida 
homenagem a ela 
que, pelo seu desem- 
penho, dedicagao e espirito de coo- 
peracao tornou-se uma referencia no 
PROANTAR.

Esperamos contar com a partici- 
paqao de tia Alice em futures voos e

na

agradecemos a ela todo service pres- 
tado durante esses anos de trabalho.

Na foto, a Sra Alice Klausz ao 
lado de parlamentares brasileiros na 
sala de estar da Base Aerea Chilena.

PARTICIPR^RO F€MININR NRS OP€RfiCO€S ANTRRTICAS
Programa Antartico Brasi- 
leiro (PROANTAR), registra

durante a Operagao Antartica XIX. 
Durante o Verao Antartico 2000/ 

com satisfagao que, acompa- 2001, pela primeira vez, o Navio de 
nhando as mudan^as que ocorrem na Apoio Oceanografico Ary Rongel 
sociedade, as mulheres brasileiras contou com mulheres em sua tripu- 
galgaram mais um degrau partici- la^ao. As capitaes-tenentes Renata 
pando efetivamente das atividades Cabral Borges de Oliveira e Andrea 
realizadas pela Marinha do Brasil, da Costa Veloso, participaram ativa-

mente de todas as tarefas do Navio, 
como dentista e medica de bordo.

Para a CT(CD) Renata, a comis- 
sao no NApOc Ary Rongel teve um 
desafio a mais, pois o dentista de bor
do, durante os postos de voo, tern a 
funejao de Oficial de Langamento e 
Pouso (OLP) das aeronaves. Sendo 
assim, ela realizou, durante a Comis- 
sao na Antartica, todas as operacoes 
aereas, chegando a hear 12 boras no 
convoo orientando pousos e lanca- 
mentos das aeronaves do Navio.

Durante o primeiro periodo de 
verao, a elas juntou-se a Capitao-Te- 
nente (T) Ana Lucia Oliveira 
Costalunga, que, como Oficial do 
PROANTAR, permaneceu um peri
odo na Esta^ao Antartica Comandan- 
te Ferraz (EACF), e outro a bordo do 
NApOc Ary Rongel, onde coordenou 
o desenvolvimento dos trabalhos ci- 
entificos e logisticos na Operacao An
tartica em andamento.

Na foto, o charme das tres ofici- 
ais, em horario de lazer, na praga 
d'armas do NApOc Ary Rongel.

Inf ormativo7
V. 13 - N* 1 - JRN/JUN - 2001



PROflNTAR
___

csrncno antarticr comandantc fcrraz
SUBSTrrUKJflO DO GRUPO-Br)S€

o dia treze de marqo deste 
ano, foi realizada, na Esta- 
gao Antartica Comandan- 

te Ferraz (FACE), mais uma passa- 
gem de fungoes do Grupo Base. 
Nessa data, o Grupo Base chefiado 
pelo CMG Sergio Ribeiro MAGA- 
LHAES substituiu o grupo que la 
estava, chefiado pelo CC(FN) 
LUIZANDRO Perico de Souza. Da 
cerimonia de passagem, participa- 
ram os tripulantes do Navio de 
Apoio Oceanografico Ary Rongel 
e alguns pesquisadores.

Durante o periodo em que per- 
maneceu na FACE, o antigo Gru
po Base, alem de apoiar mais de 
vinte projetos de pesquisa, efetuou 
a manutenqao dos sessenta e tres

modules e supervisionou as 
obras executadas pelos funcio- 
narios do Arsenal da Marinha 
do Rio de Janeiro (AMRJ).
Apos a passagem, o grupo 
substituido iniciou uma nova 
jornada. A morada restrita e o 
trabalho em lugar remote, por 
um ano, foram superados com 
pleno exito e, agora, novas fun- 
goes na Marinha os aguardam.

Ao novo Grupo-Base cabe a 
responsabilidade de man ter a 
EACF funcionando em perfeitas 
condigoes nesse inverno, garantin- 
do a continuidade dos trabalhos no 
Continente Antartico, e preparan- 
do-a para, no verao da Operagao 
Antartica XX, apoiar as pesquisas

que ali serao desenvolvidas.
O funcionamento ininterrupto da 

nossa Estagao na Antartica exige de- 
nodo e consciencia coletiva positiva 
daqueles que ali permanecem, asse- 
gurando assim, o proposito da Mari
nha do Brasil em manter, da melhor 
forma possivel, esse importante pon- 
to de apoio a pesquisa brasileira.

CONCURSO FOTOGRRFICO SOBRC 

T€MnS RNTflRTICOS
Secretaria da Comissao 
Interministerial para os Re- 
cursos do Mar (SECIRM) 

realizou, no primeiro quadrimestre 
deste ano, o "72 Concurso Fotografi-

elevada qualidade, dificul- 
tando sobremaneira a esco- 
Iha das melhores.

O julgamento das melho
res fotografias foi realizado 

em duas fases distin- 
tas, na primeira fo
ram selecionadas as 
dez mais votadas e 
na segunda fase, 
classificadas sob os 2s lugar - Armando Tatume Hadano (INPE)

aspectos de Tema, 
Enquadramento, 
Profundidade e Co- 
loragao.

O Concurso Fo-
tografico Sobre Te- 
mas Antarticos, rea
lizado anualmente, 
visa promover os va- 
lores esteticos da An
tartica, alem de di

vulgar o Programa Antarti
co Brasileiro (PROANTAR) 
e as atividades brasileiras na- 
quele continente.

IMfliiillfnwWr
l2 lugar - Marcelo Santos (UFSC)

co Sobre Temas Antarticos", reunin- 
do 22 autores. As 77 fotografias, 
apresentadas em exposigao na 
SECIRM, mostraram trabalhos de

3s lugar - Jose Roberto M. C. Silva (USP)
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esde a temporada de verao 
1997/98, a equipe do proje- 
to baleias (Fundacao Univer- 

sidade Federal do Rio Grande) vem 
desenvolvendo regularmente ativi- 
dades na regiao da Peninsula Antar- 
tica . O Projeto possui dois objetivos 
principals, relacionados principal- 
mente ao estudo das Baleias Jubarte: 
1) foto-identificar as 
baleias jubarte na re
giao da Peninsula 
Antartica a fim de 
permitir a compara- 
gao com catalogos 
de baleias foto- 
identificadas em ou- 
tras regioes , 2) ca- 
racterizar genetica- 
mente os exempla- 
res de baleia jubarte 
do setor Antartico 
do Oceano Atlantico 
Sul Ocidental. Am- 
bos objetivos visam 
contribuir com os es- 
tudos que vem sen- 
do conduzidos pela 
comunidade cientifi- 
ca internacional para melhor compre- 
ender os padroes de migracao das es- 
pecies e fundamentalmente identifi- 
car os diferentes estoques de baleias 
jubarte no Hemisferio Sul. Entre os 
objetivos secundarios, podemos des- 
tacar a realizagao de levantamentos 
de densidade relativa da fauna de 
cetaceos ao longo das derrotas do 
NApOc Ary Rongel, especialmente 
nas regioes dos estreitos de Gerlache, 
Bismark e Bransfield, e a analise de 
contaminagao por compostos 
organoclorados das amostras da ca- 
mada de gordura de Baleias Jubartes.

A foto identificagao que consiste 
na identificagao individual atraves de

fotografias da parte ventral da nada- 
deira caudal , e a coleta de biopsias 
(pele + gordura), para analises gene- 
ticas e de contaminantes, sao feitas 
preferencialmente a partir de botes 
inflaveis. As avistagens de cetaceos 
sao realizadas a partir das asas do 
passadigo do NApOc Ary Rongel.

Na Operagao Antartica XIX, fo-

tre outros resultados , a importancia 
dos estreitos de Gerlache e areas ad- 
jacentes para baleias jubarte, confor- 
me evidenciado pelas elevadas taxas 
de encontro da especie nessa regiao. 
Comparagoes entre as fotos do cata- 
logo obtidas nas Operagoes XVI a 
XVIII resultaram em duas 
reavistagens intrasazonais e duas 

intersazonais.Foto: Cesar Henrique de Oliveira Borba

Estas informa- 
goes ajudarao, 
futuramente, a 
determinar o 
tempo de perma- 
nencia no local e 
o grau de fideli- 
dade das jubartes 
a area de alimen- 
tagao da Penin
sula Antartica. A 
atualizagao do 
catalogo com as 
fotos desta ulti
ma operagao en- 
contra-se em an- 
damento, assim 
como as analises
geneticas e as es-

ram identificadas 45 baleias jubartes 
(resultados preliminares) e coletadas 
38 biopsias, a maior parte na regiao 
do estreito de Gerlache . O esforgo 
de observagao totalizou 914 milhas 
nauticas e foram realizadas 224 
avistagens de oito especies de 
cetaceos. Incluindo as Operagao an- 
teriores, o Projeto Baleias conta atu- 
almente com um catalogo de 175 ba
leias foto-identificadas e com 29 
amostras de pele + gordura. Alem 
disso, mais de 1.000 avistagens foram 
realizadas, sendo que a baleia jubarte 
, a baleia minke e a orca tern sido as 
especies mais frequentemente avista- 
das. O Projeto tern demonstrado, en-

timativas de abundancia.
Recentemente, o Projeto Baleias 

firmou convenio com a equipe do 
Projeto Baleia Jubarte (Abrolhos) para 
realizagao de trabalhos de compara- 
gao dos catalogos fotograficos e das 
analises de DNA (mitocondrial e 
microsatelites) .

Espera-se, assim, verificar se exis- 
te alguma relagao entre as jubartes 
que se alimentam na regiao da Penin
sula Antartica coberta pelo 
PROANTAR e as jubartes que se re- 
produzem em Abrolhos, no Nordes- 
te do Brasil.

Luciano Dalla Rosa 
Projeto baleias / FURG
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COMUNIDROeS BCNTONICflS DA ZONA COSTCIRA RASA DR 

CNSCADA MRRT€L: €F€ITO DO G€LO SOBR€ SUA DISTRIBUI^AO, 

CSTUDO DA TRAMA TROPICA € COAAUNIDADC FITAL
Baia do Almirantado e repre- 
sentativa do ecossistema an- 
tartico principalmente em ter- 

mos de distribuicao e composi^ao de 
especies, e esta localizada distante 
das principals fontes de polui^ao, 
podendo ser considerada uma regiao 
ideal para in vestigacoes ecologicas.

Dando continuidade ao trabalho 
e ampliando as informacoes ja obti- 
das sobre a ecologia dos organismos 
bentonicos antarticos da Enseada 
Martel (Baia do Almirantado), este 
projeto participou da Operagao An- 
tartica XIX, no ultimo verao, com os 
seguintes objetivos: descrever e 
acompanhar o efeito do gelo, sob a 
forma de encalhes de blocos flutuan- 
tes, sobre as comunidades bentonicas 
da zona costeira rasa; ampliar o co~ 
nhecimento sobre a cadeia alimentar 
da Enseada Martel, avaliando o pa- 
pel de sens organismos dominantes, 
atraves do uso de isotopos estaveis 
de Carbono e Nitrogenio; e comple- 
mentar o estudo da fauna associada 
as macroalgas (comunidade fital) em 
diferentes areas da baia.

Em relacao ao estudo do efeito do 
gelo sobre as comunidades 
bentonicas, espera-se obter resultados 
ineditos para a regiao e uma melhor 
compreensao da variacao nas estru- 
turas destas comunidades, bem como 
dos processes de recolonizacao ■ Pou- 
co se sabe sobre o mecanismo e a es- 
cala de tempo de recuperacao da co
munidade apos o impacto do gelo no 
fundo, que tern sido considerado 
tema importante em estudos polares

ja que o aquecimento global verifi- 
cado em nosso planeta podera au- 
mentar consideravelmente a ocor- 
rencia desses eventos.

Foi observado o encalhe de pelo 
menos tres grandes blocos de gelo 
em frente a Estagao Antartica Co- 
mandante Ferraz. Um dos blocos 
permaneceu cerca de tres dias nes- 
te local, sendo possivel o registro, 
em video, de imagens do encalhe e 
posteriormente da perturbacao cau- 
sada na superficie do fundo, quan- 
do o bloco se deslocou.

Em relacao ao estudo de cadeia 
alimentar, atraves de analises de 
isotopos estaveis de Carbono e Ni
trogenio, espera-se demonstrar que 
alguns organismos bentonicos de- 
sempenham importante papel na 
transferencia de energia dos niveis 
troficos mais baixos para os mais al
tos. O papel do bentos nessa trans
ferencia continua sendo pouco co- 
nhecido principalmente em relacao 
aos ecossistemas marinhos polares, 
reconhecidos como um dos mais 
produtivos do mundo. Uma gran
de proporgao de organismos 
bentonicos desenvolveu um alto 
grau de independencia em relacao 
as flutuagoes das condi^Ses alimen- 
tares, o que justificaria a existencia 
de uma grande disparidade entre a 
ocorrencia de uma vida bentonica 
rica e a sazonalidade de recursos 
alimentares. Neste sentido, e de 
grande importancia estudar as re
lates troficas entre os organismos 
e determinar as principals fontes

primarias de energia. Estudos pre- 
vios relatives as tramas troficas uti- 
lizando-se razoes isotopicas em 
ecossistemas polares foram reali- 
zados principalmente em areas oce- 
anicas.

Finalmente, a compara^ao da 
fauna associada as especies de algas 
estruturalmente diferentes permiti- 
ra verificar a influencia deste aspec- 
to na densidade e diversidade dos 
invertebrados bentonicos na Antar
tica e comparar as mesmas especies 
de algas em diferentes areas, avali
ando o efeito da complexidade es- 
trutural na atenuagao da a^ao do 
hidrodinamismo na estruturacao da 
comunidade de invertebrados. Estu
dos sobre macroalgas na Antartica 
tern enfocado aspectos de cunho bo- 
tanico e poucos sao os trabalhos re- 
alizados sobre a fauna associada a 
esses substrates.

Conhecer a estrutura e as condi- 
goes dinamicas naturals que regem 
o ecossistema sao importantes para 
avaliar adequadamente o significa- 
do de distiirbios antropogenicos que 
sao cada vez mais evidentes nos oce- 
anos austrais. Alem disso, o fato do 
ambiente marinho antartico ser ca- 
racterizado por marcantes variances 
sazonais e apresentar diferentes pe- 
culiaridades maximiza a importan
cia das pesquisas biologicas e ecolo
gicas para a compreensao e conser- 
va^ao deste ecossistema.

Profa. Dra. Thais Navajas Corbisier

Depto. de Oceanografia Bioldgica do Institute Oceano-
grafico da USP

DInformativo
V. 13 - NM - JflN/JUN - 2001



r

COMUNIDADC OCNTIFKA
D€F€SA Dfl ANTARTICfl € DO PAOANTAR

a primeira vez que o Brasil foi 
oficialmente a Antartica para 
trabalhar com pesquisas, no 

verao de 1982/83, o fato virou noticia 
nacional e foi acompanhado por mui- 
to suspense e informacoes pela im- 
prensa em geral. O navio que fez essa 
primeira viagem, o "Barao de Teffe", 
tern seu nome guardado na memoria 
de muita gente, e muitos ainda acredi- 
tam que o mesmo continua fazendo as 
viagens ate hoje.

Ao embarcar, a convite da Comis- 
sao Interministerial para Recursos do 
Mar (CIRM), em dezembro passado, 
num Hercules C-130 da Forga Aerea 
Brasileira (FAB) para visitar a Estagao 
Antartica Comandante Ferraz (EACF), 
vivi o suspense e a emogao 
dos que fizeram aquela pri
meira viagem.

As emogoes sao fortes: 
a expectativa da chegada, a 
novidade - para nos civis - 
do aviao usado para trans- 
porte, a viagem de helicop- 
tero sobre as geleiras do 
continente branco. E nesta, 
somou-se ainda, a visao de ■■— 
cima da enorme baleia na- 
dando nas aguas geladas da 
Antartica.

O Programa Antartico 
Brasileiro (PROANTAR) foi 
aprovado em 1982, e naque- 
le mesmo ano, inicio de dezembro, o 
navio "Barao de Teffe" fez a primeira 
viagem, de reconhecimento, para a re- 
giao. Ja no verao seguinte (1983/84) 
voltou com a Opera^ao Antartica II, 
que instalou a EACF na Peninsula 
Keller, Bala do Almirantado, Ilha Rei 
George, Ilhas Shetlands do Sul. Esta 
operaqao foi composta de 12 homens, 
que la permaneceram 32 dias e insta- 
laram 8 modules, ficando desativada 
ate o verao seguinte.

O evento de maior importancia do 
PROANTAR se deu em 1986, com a 
Operagao Antartica IV e o inicio da 
ocupagao permanente da Esta^ao, du
rante os 365 dias do ano. Hoje sao 63 
modules, com aproximadamente 2350 
metros quadrados, que compoem a

EACF, com alojamentos, laboratorios, 
oficinas, sala de estar, enfermaria, co- 
zinha, biblioteca, um pequeno ginasio 
de esportes e um heliponto. A Estagao 
abriga 24 pesquisadores no verao e 7 
no inverno, alem de um Grupo Base 
composto de 10 militares da Marinha 
do Brasil.

As atividades brasileiras na Antar
tica sao desenvolvidas, alem da EACF, 
em tres refugios localizados nas Ilhas 
Elefante, Nelson e Rei George e a bor- 
do, desde 1994, do Navio de Apoio 
Oceanografico Ary Rongel. Este navio 
e dotado de laboratdrio para pesquisa 
nas areas de Meteorologia e Oceanogra- 
fia, podendo acomodar ate 27 pesqui
sadores.

profundamente alterados. Portanto, 
para participar de atividades naquela 
regiao e necessario cumprir uma serie 
de regras, tais como limitagoes a elimi- 
naijao de reslduos e medidas preventi- 
vas contra a poluigao. Tambem e proi- 
bido desenvolver atividades militares.

Estes procedimentos estao estabe- 
lecidos no Protocolo ao Tratado da An
tartica sobre Protegao ao Meio Ambi- 
ente (Protocolo de Madri), que o Brasil 
aderiu em 1991. Nosso pals, na Antar
tica, esta na vanguarda na prote^ao 
ambiental ao fazer o tratamento de to- 
dos os dejetos e a retirada de todo o lixo.

A emogao de chegar a Estaijao 
Antartica Comandante Ferraz nao e 
somente pela imensidao das geleiras, 

com sens mais diversos de- 
senhos e figuras, ou a bran- 
cura do gelo e da neve que 
cai, ou da temperatura bai- 
xa e roupa que usamos para 
nos proteger. E maior que 
isso, e a emogao de ver o 
animo e a alegria dos bra- 
sileiros que la passam par
te de suas vidas dedicadas 
a ciencia e a pesquisa. La, o 
PROANTAR, com esses ci- 
entistas, desen volvem ativi
dades na area de Ciencias 
da Atmosfera, Ciencias da 
Terra e Ciencias da Vida, 
compreendendo: Circula- 

gao Atmosferica; FIsica da Alta At
mosfera; Climatologia; Meteorologia; 
Geologia Continental; Glaciologia; 
Oceanografia; Biologia; Ecologia; 
Astroflsica; Geomagnetismo; e 
Geoflsica Nuclear.

Se o americano Nathaniel Palmer, 
ca^ador de baleias, em 1820 se emo- 
cionou ao ver pela primeira vez o 
Continente Antartico, minha emo^ao 
provavelmente nao foi menor. Mas 
nao vou fazer uso so da emogao, vou 
juntar a ela a razao, para ser um dos 
defensores da preservaq:ao da Antar
tica e de todo o seu ecossistema e 
biota, bem como do PROANTAR.

V6o de Apoio - Hercules C-130/FAB

As atividades loglsticas sao desen- 
volvidas pela Estagao de Apoio Antar
tico (ESANTAR), localizada na Funda- 
gao Universidade de Rio Grande (RS), 
que promove o abastecimento da Esta- 
gao, dos refugios, acampamentos e o 
apoio necessario a manutencao dos 
equipamentos. O PROANTAR conta 
tambem com o apoio da FAB que faz 
sete voos por ano transportando os pes
quisadores, o material e os equipamen
tos.

Apesar de inumeras interven^oes, 
feitas pelo homem na Antartica, no pas
sado, ainda e o ecossistema menos mo- 
dificado sob o ponto de vista ambiental. 
Os ecossistemas terrestres antarticos 
sao frageis, no sentido de capacidade 
de absorver mudancas sem que sejam

Dr. Rosinha, Medico-Pediatra 
Sanitarista e Deputado Federal pelo PT-PR
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O PROGRflMO TRfllN-S€n-COflST DOS NRCO€S UNIDflS (DORLOS)

Lima rede cooperotiva de treinamento no compo do gerenciomento costeiro e oceonko
tes da construgao do programa.

Pela rede de treinamento coopera- 
tiva, todos os cursos do TSC podem ser 
compartilhados pelos sens membros, 
que podem adaptar e oferecer os cursos 
tantas vezes quanto o necessario. Isto 
nao so evita duplicagao de esforgos, mas 
tambem produz uma adequada relagao 
custo-beneficio. Os cursos sao inter-cam- 
biados livremente entre os membros da 
rede, com possiveis adaptagoes locals 
justificadas. Isto permite uma maxima 
utilizagao, troca e distribuigao mundial 
de cursos e materials de treinamento.

Apos mais de 5 anos de existencia, 
o Programa TSC esta constantemente en- 
frentando novos desafios. No principio, 
a rede TSC foi principalmente 
direcionada para atender necessidades 
de treinamento em nivel nacional. Com 
este proposito, foram criadas varias uni- 
dades de desenvolvimento de curso, 
como o TSC/Brasil. No ano de 2000, o 
GEF, propiciou fundos para o estabele- 
cimento de 6 novas unidades TSC, a fim 
de responder a necessidades de treina
mento especificas de projetos GEF 
implementados em nivel regional, como 
no Mar Vermelho, no Mar Negro e na 
Corrente de Benguela. Atualmente, o 
Programa TSC entrou em uma nova 
fase, pela qual pacotes de treinamento 
estao sendo desenvolvidos para atender 
assuntos globais. Por exemplo, a Orga- 
nizagao Maritima Internacional (IMO), 
solicitor! ao Programa TSC que desen- 
volvesse um pacote de treinamento para 
a Programa Global de Gerenciamento de 
Agua de Lastro (Globallast Project). Nes
te caso, o pacote de treinamento sera de- 
senvolvido em conjunto por duas uni
dades de desenvolvimento de curso, o 
TSC/Brasil e o TSC/Corrente de 
Benguela (Africa do Sul). Posteriormen- 
te, sera adaptado e oferecido em quatro 
locals de demonstragao do Globallast 
Project. Esperamos que estas iniciativas, 
e outras que se desenvolverao em pro
ximo future, resultem em uma troca 
muito rica de experiencias, materials e 
pessoal entre unidades de desenvolvi
mento de curso, facilitando a coopera- 
gao internacional em treinamento, sob a 
responsabilidade do Programa TSC.

Como um dos membros fundado- 
res da rede TSC, o Programa TRAIN-

m 1995, a Divisao de Assun
tos Oceanicos e da Lei do Mar 
das Nagoes Unidas, Escritorio 

de Assuntos Legais (UN/DOALOS/ 
OLA), estabeleceu o Programa TRAIN- 
SEA-COAST (TSC). O TSC e uma rede 
cooperativa de treinamento em 
gerenciamento costeiro e oceanico. Des- 
de a sua criagao, o Programa TRAIN- 
SEA-COAST teve a ajuda financeira do 
Programa das Nagoes Unidas para o 
Desenvolvimento (UNDP/BDP). Atu
almente, e financiado pelo UNDP/Fun- 
do Global para o Meio Ambiente 
(GEF)1 . O Programa TSC e ligado a 
Unidade de Apoio Central (TSC/CSU) 
nas Nagoes Unidas (UN/DOALOS), 
em Nova lorque.

A meta global do Programa e cons- 
truir capacidades nacionais permanen- 
tes para o desenvolvimento e oferta de 
cursos de alta qualidade, que devem 
atender as necessidades especificas dos 
paises e regioes envolvidos. O TSC e par
te de uma grande familia de programas 
de treinamento da ONU, chamada Rede 
Train-X, formada por varios programas 
de treinamento em diversos setores (por 
exemplo, aviagao civil, telecomunica- 
goes, transporte maritimo etc.). Como o 
TSC, os programas irmaos sao 
implementados atraves de organizagoes 
da ONU em mais de 100 paises. Todos 
compartilham objetivos e formas de trei
namento semelhantes, incluindo o Pro
grama TSC, a medida em que projetam, 
desenvolvem e implementam treina
mento em seus respect!vos setores.

O Programa TRAIN-SEA-COAST 
esta implementado por uma rede de 
quatorze (14) Unidades de Desenvolvi
mento de Curso (CDUs), estabelecidos 
em nivel nacional, como o TSC/Brasil, 
mas respondendo as necessidades de 
treinamento em nivel regional e/ou lo
cal. O Programa TSC deve responder a 
demandas. Os participantes para os pro
gramas de treinamento e as contribui- 
goes para os CDUs, vem de instituigoes 
dos paises sede, o que inclui 
contrapartidas governamentais signifi- 
cativas nas atividades de treinamento. 
Devido ao conterido dos cursos serem 
baseados em projetos atuais e propos- 
tas locals, o envolvimento do publico e 
suas experiencias sao partes importan-

SEA-COAST Brasil (TSC-Br) ja obteve a 
reputagao de um centre de treinamento 
que desenvolve e oferece cursos de alta 
qualidade relacionados aos problemas 
costeiros e marinhos. O TRAIN-SEA- 
COAST Brasil esta solidamente estabe- 
lecido na Fundagao Universidade Fede
ral do Rio Grande - FURG e conta com 
uma excelente equipe de preparadores 
de curso e instrutores, responsaveis pela 
oferta de cursos para instituigoes situa- 
das em todos os estados litoraneos do 
Brasil. Eles treinaram o maior numero 
de pessoas na rede TSC. Alem disto, o 
TSC-Br tern assistido a unidade do TSC 
no Uruguai a adaptar e ofertar com su- 
cesso seu curso sobre Gerenciamento 
Costeiro.

A Unidade Central da rede 
TRAIN-SEA-COAST na sede da ONU 
orgulha-se com o Programa TSC-Bra- 
sil. Este e um excelente exemplo de 
uma parceria de sucesso entre uma 
instituigao academica que e anfitria de 
um programa internacional - a FURG 
com a CIRM, como instituigao gover- 
namental que, desde o estabelecimen- 
to do Programa, aportou recursos fi- 
nanceiros a partir da Marinha do Bra
sil, assim como viabilizou um amplo 
suporte institucional para o estabele- 
cimento, consolidagao e crescimento 
do TSC-Br.

O treinamento na forma de rede, 
como largamente experimentado pe- 
las Nagoes Unidas, e em particular a 
experiencia do Programa TSC, esta 
provando ser uma abordagem muito 
valiosa, a qual permite paises serem 
auto suficientes na produgao e oferta 
de cursos de alta qualidade, e ao mes- 
mo tempo terem a oportunidade para 
trocarem cursos com outros socios da 
rede. Como resultado, o baixo custo- 
beneficio deste sistema compartilhan- 
do e uma de suas caracteristicas mais 
salientes.

' O GEF e um mecanismo financeiro estabelecido pelo 
Banco Mundial, em coopera^ao com o Programa das 
Nagoes Unidas para o Desenvolvimento (PNUD/UNDP) 
e o Programa das Naqoes Unidas para o Meio Ambien
te (PNUMA/UNEP). De 1991 a 2001 o GEF alocou 
US$400 milhdes para iniciativas em aguas intemacio- 
nais.

Stella Maris Vallejo
Coordenadora do Programa TRAIN-SEA-COAST 
Nagoes Unidas/DOALOS 
(www.un.org/Depts/los/TSC/TSCindex.htm
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CSTUDO Dfl VflRIflBILIDAlX DA CSTAUTUAA TCAMOHAUNA NA 

RCGIAO DA CONFLUCNCIA SCOTIA-UJ€DD€L ■ FAS€ II
projeto Estudo da Variabi- 
lidade da Estrutura Verti
cal Termohalina na Regiao 
da Confluencia Weddel- 

Scotia, aprovado e executado pelo 
Programa Antartico Brasileiro 
(PROANTAR), inseriu o Brasil no 
projeto internacional DOVETAIL 
cujo principal objetivo e estudar o 
volume de transporte e os mecanis- 
mos associados ao fluxo de aguas do 
Mar de Weddell e Aguas Profundas 
da Antartica atraves da passagem do 
Arco Scotia-Weddell para o Mar da 
Scotia, onde estariam disponiveis 
para a ventila^ao global dos oceanos.

O projeto DOVETAIL Integra o

Programa iAnZone (International 
Antarctic Zone) que por sua vez esta 
associado ao Programa CLIVAR 
(CLImate, VARiability and 
Predictibility).

A fase II do projeto brasileiro, re- 
alizado atraves do cruzeiro oceano- 
grafico, entre 21 de janeiro e 22 de 
fevereiro de 2001, a bordo do 
NApOc Ary Rongel, contou com 
equipes da Fundagao Universidade 
Federal do Rio Grande (FURG - Bra
sil), do Alfred Wegener Institut Fur 
Polar und Meeresforchung (AWI - 
Alemanha) e da Lamont-Doherty 
Earth Observtory (LDEO - Estados 
Unidos). Por motivos logisticos, o

cruzeiro, denominado DOVETAIL 
2001, foi subdividido em 2 pernadas, 
sendo que na primeira participaram 
os pesquisadores da FURG e AWI, 
enquanto que na segunda brasileiros 
(FURG) e americanos (LDEO).

Este ano, diferentemente do ve- 
rao de 2000, a cobertura de gelo so- 
bre o Mar de Weddell estava muito 
intensa nao permitindo a reocupacao 
de todas as estates oceanograficas 
previamente planejadas. Desta for
ma, na primeira pernada foram 
coletadas informayoes sobre a estru
tura termohalina (44 estayoes de 
CTD) em aguas gelidas cujas profun- 
didades variaram de 270 a 4670 
metros ao longo da porcao noroeste 
do Mar de Weddell, do Plato das 
Orcadas do Sul e do Arco da Scotia- 
Weddell, completando praticamen- 
te toda a metade norte da Bacia 
Powell.

Estagao 28 60 22.30 S 048 05.40 W 2001/02/26

Potential Temperature
Potential Temperature2-1q-2 o

o-2 -1 0 2r x
Na segunda pernada, alem de 

outras 6 esta goes de CTD, foram re- 
cuperados e relanyados dois 
fundeios da Lamont-Doherty Earth 
Observatory da Universidade de 
Columbia (USA). Durante a segun
da pernada, a equipe americana co- 
letou tambem amostras de agua para 
posterior analises de CFC's, helio, 
tritio e oxigeniolS, importantes 
parametros que fornecem informa- 
yoes sobre a idade e origem da mas- 
sa de agua.

No total, foram realizadas 50 es- 
tayoes oceanograficas e recupera- 
dos/relanyados 2 fundeios cujos da
dos fornecem informayoes sobre a 
estrutura termohalina e correntes da 
regiao que permitirao aprofundar os 
estudos sobre a contribuiyao das 
aguas do Mar de Weddell para ven- 
tilayao dos oceanos como parte da 
circulayao termohalina global.
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cnpncun^no € cduca^ao ambicntal m arcas portuarias

xiste uma grande carencia de in- 
formagoes sobre as relagoes entre 
meio ambiente e trabalho portu- 

ario, ao mesmo tempo em que ha uma cres- 
cente necessidade de capacitagao 
ambiental no setor portuario, devido ao in- 
cremento de suas atividades apos o inten- 
so processo de reformas ocorridas a partir 
da implementagao da Lei de Moderniza- 
gao do Portos - Lei 8.630/93. Neste con- 
texto, foi desenvolvida a dissertagao de 
Mestrado da oceanologa Dione Kitzmann, 
intitulada "Capacitagao e Educagao 
Ambiental dos Trabalhadores Portuarios 
Avulsos (TPA's) do Porto do Rio Grande, 
RS: Uma Visao Integrada" (KITZMANN, 
2000).

os principals processes que integram ho- 
mem, atividades produtivas e meio ambi
ente no sistema portuario-industrial do 
Porto do Rio Grande, explicitando os ris- 
cos ocupacionais a que estao expostos os 
trabalhadores avulsos e os impactos 
ambientais operacionais. A analise estatis- 
tica das respostas ao formulario aplicado 
a 179 TPA's (13,5% da populagao), deter- 
minou a influencia das variaveis ativida- 
de, escolaridade, idade e tempo de servigo 
sobre a percepgao ambiental dos mesmos. 
O perfil medio e de um trabalhador com 
44 anos de idade, que trabalha no porto ha 
19 anos e tern o l2 grau complete. A partir 
da classificagao adotada, a percepgao 
ambiental dos TPA's das atividades de 
Capatazia, Conserto de Carga e Estiva e

soes, a Conferen- 
cia de Carga se 
destaca das de
ntals atividades.
As dimensoes Se- 
guranga e Saude 
e Operagao, com 
temas direta- 
mente relaciona- 
dos com a rotina 
operacional, sao 
condicionadas 
pela experiencia 
em situagoes re
als de trabalho e 
estao relaciona- 
das com um 
modo de pensa- 
mento grafico funcional. Nestas dimen
soes, nao houve diferengas significativas 
entre as atividades analisadas.

A dissertagao recomenda que as agSes 
de Educagao Ambiental devam ser 
inseridas nos diferentes cursos atualmen- 
te oferecidos aos trabalhadores portuarios 
avulsos e integradas ao conjunto do trei- 
namento e da pratica operacional, nao se 
constituindo em algo estranho ao contex- 
to dos mesmos. No entanto, os cursos ofe
recidos devem ser regionalizados para 
atender as peculiaridades de cada porto 
quanto as caracteristicas: operacionais (os 
portos encontram-se em diferentes estagi- 
os de desenvolvimento, utilizando 
tecnologias operacionais e gerenciais de 
forma desigual); socioeconomicas (o per
fil dos trabalhadores e variavel, dependen- 
do dos aspectos sociais, economicos e 
ambientais dos sistemas dos quais estes 
fazem parte); e ambientais (os portos es
tao inseridos em ecossistemas costeiros que 
diferem em estrutura, fungao e sensibili- 
dade). Alem disto, considera que a area de 
Seguranga e Saude e o contexto ideal para 
insergao das questoes ambientais no setor 
portuario, pela sua relagao direta com o 
trabalhador e o meio ambiente e por se en- 
contrar razoavelmente estruturada na mai- 
oria dos portos.

Este trabalho, inserido na linha de pes- 
quisa Educagao Ambiental e Manejo Cos- 
teiro Integrado, teve por objetivo principal 
analisar, atraves de um enfoque sistemico, 
a percepgao de ambiente dos Trabalhado
res Portuarios Avulsos - TPA's do Porto do 
Rio Grande. Com isto, espera-se contribuir 
para a insergao da dimensao ambiental nos 
cursos que estes devem realizar devido a 
implementagao da Lei 8.630/93. A 
metodologia de trabalho constou de tres 
fases distintas: (1) analise conceitual sobre 
capacitagao de recursos humanos, as pro- 
postas federais de capacitagao em areas 
portuarias e os espagos para a Educagao 
Ambiental atuar neste contexto; (2) elabo- 
ragao de modelos conceituais 
diagramaticos, para representar tanto as 
interagoes entre as atividades portuarias e 
impactos ambientais, quanto o Sistema do 
Ensino Profissional Maritimo - SEPM; e, (3) 
analise estatfstica de um formulario de en- 
trevistas sobre as dimensoes Pensamento 
Sistemico, Cidadania, Operagao e Seguran
ga e Saude, aplicado a trabalhadores das 
atividades de Capatazia (Arrumadores, 
Portuarios e Guindasteiros), Conserto de 
Carga, Estiva e Conferencia de Carga.

Os modelos conceituais identificaram

considerada media alta. Para os da Confe
rencia de Carga a percepgao foi alta, sen- 
do que estes tiveram as maiores medias d e 
escolaridade, idade, tempo de servigo e 
pontuagoes. Apesar destes altos Indices, foi 
constatado que ha lacunas nas concepgoes, 
indicadas pela dificuldade de entender 
inter-relagoes e pela separagao entre ques
toes ambientais e operacionais e entre o 
meio ambiente de trabalho e o da vida pri- 
vada. Os resultados indicam que as dimen
soes Pensamento Sistemico e Cidadania, 
referentes a temas mais complexos e abs- 
tratos, estao condicionadas pela escolari
dade, estando relacionadas com um modo 
de pensamento categorial. Nestas dimen-

KITZMANN, D.I.S. Capacitagao e educagao ambiental 
dos trabalhadores portuarios avulsos (TPA’s) do Porto 
do Rio Grande, RS: uma visao integrada. Rio Grande: 
Fundagao Universidade Federal do Rio Grande - FURG, 
2000. 21 Id. Dissertagao - (Mestrado em Educagao 
AmbientaD-

MSc. Dione Kitzmann
Gerente Tecnica do Programa Train-Sea-Coast 
Brasil (tscbr@super.furg.br)
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Scis flnos do Projeto Gercnciomento c Seguranco nos Praios: porcerio entre o Centro de Ciencios Tecnologicos do Terro e 

do Mor (CTTMor) do Unh/ersidodc do Vole do Itojoi (Univoli), o Corpo dc Bombciros de Sonto Cotorino e o Petrobros
umo

s estudos cientificos das praias 
oceanicas objetivam, especial- 
mente, solucionar os problcmas 
relacionados ao desenvolvimen- 

to desordenado da orla maritima. Entretan- 
to, estes trabalhos desconsideram a rela^ao 
dos usuarios das praias e sua seguranga no 
banho, uma vez que estes aspectos sao tra- 
tados como questao de seguranga pu- 
blica. A ausencia de estudos referen- 
tes ao assunto no Brasil vem motivan- 
do a realizagao de varios trabalhos tec- 
nico-cientificos por parte de pesquisa- 
dores do curso de Oceanografia da 
Universidade de Vale do Itajai 
(UNIVALI).

Nessa perspectiva, na temporada 
de verao 1995/96, com o apoio da 
Petrobras, foi implantado o projeto 
Gerenciamento e Seguranga nas Prai
as, com o objetivo de gerar dados so- 
bre a natureza dos acidentes de banho 
nas praias do litoral de Santa Catarina, 
a exemplo daqueles desenvolvidos na 
Australia, hem como caracterizar o 
publico usuario destes ambientes.

As informagdes obtidas atraves 
de pesquisa de campo e preenchimen- 
to dos boletins de ocorrencias, tarefa 
executada por alunos do curso de Oce
anografia e salva-vidas civis e milita- 
res nos riltimos seis anos, vem forne- 
cendo importantes indicativos sobre a 
natureza e as causas dos acidentes 
registrados nas praias do litoral 
catarinense.

Estas informagdes, que totalizam atual- 
mente quase seis mil registros de ocorrenci
as, sendo que do total destes aproximada- 
mente 30% a 40% sao efetivamente 
registrados, vem servindo de base a elabo- 
ragao de programas de seguranga piiblica 
mais eficientes. Os dados indicam que a pre- 
senga de correntes de retorno (repuxos) e a 
falta de conhecimento da sinalizagao por 
parte do publico sao os maiores responsa- 
veis por mais de 90% dos acidentes de ba
nho nas 56 praias catarinenses monitoradas 
pelo Corpo de Bombeiros.

Banco de Dados 
direcionamento das medidas preventivas 
dos acidentes de banho de mar foi 
estruturada uma base de dados que pode ser 
disponibilizada para o eficiente 
gerenciamento da seguranga do banho nas 
praias litoraneas, o qual possibilita a defini- 
gao e gestao de novas estrategias de agao para 
a seguranga no banho de mar.

Os dados gerados ate o momento pelo 
projeto estao sendo introduzidos nesta base 
de dados desde a temporada de 1996/1997, 
gerados nos dois primeiros anos de execu- 
gao do projeto nas praias monitoradas pelo 
3a CBM/3o BBM, entre os municipios de Pi- 
garras e Bombinhas. Nos dois anos seguin-

tes, o projeto se estendeu tambem as praias 
da Ilha de Santa Catarina, monitoradas pela 
2a CBM/lo BBM. Noquinto ano de sua exe- 
cugao, na temporada 1999/2000, o projeto 
expandiu-se para 61 praias, neste ano, tem
porada 2000/2001, o trabalho foi desenvol- 
vido em 56 praias catarinenses monitoradas 
pelo Corpo de Bombeiros de Santa Catarina.

boras ou 16:00 e 17:00 horas e, de acordo com 
os dados, envolvem homens jovens, com ida- 
de entre os 11 e 26 anos, oriundos do interior 
do Estado de Santa Catarina. Em menor pro- 
porgao, aparecem banhistas originarios dos 
estados de Sao Paulo, Parana e Rio Grande 
do Sul, e da Argentina. Na maioria dos ca
ses, nenhum deles sabe nadar e usam a praia 

simplesmente como banhistas.
Durante as pesquisas desenvolvi- 

das com os dados recolhidos nos bole- 
tins de ocorrencia e nos questionarios 
socio-economicos, algumas caracteris- 
ticas importantes foram identificadas 
pelos pesquisadores da Univali.

Soube-se, por exemplo, alem das 
caracteristicas basicas ja citadas (cau
sas, origem dos banhistas, idade, ho- 
rario, periodos, etc.), que, fora das are
as patrulhadas, os afogamentos ocor- 
rem mais comumente devido a falta de 
sinalizagao na praia e no posto, em lo
cals com fortes correntes de retorno (re
puxos); em praias localizadas fora das 
areas patrulhadas, os acidentes envol
vem normalmente pessoas do sexo 
masculino, banhistas veranistas que 
nao sabem nadar, com idade entre 14 
e 25 anos. Estes acidentes ocorrem de- 
pois da zona de arrebentagao, geral- 
mente proximos aos costoes rochosos, 
durante tempo bom, ventos modera- 
dos, na presenga de ondas do tipo cai- 
xote, em correntes de retorno de mo- 
derada a forte.

A Universidade Cidada - Reco- 
nhecendo a importancia c do projeto 
Gerenciamento e Seguranga nas Praias, a 
Univali recebeu da ADVB-SC o premio Em- 
presa Cidada 2000, devido a redugao de 80% 
dos acidentes fatais naquele ano, nas areas 
patrulhadas do litoral centro-norte de Santa 
Catarina. Este premio e destinado as insti- 
tuigoes que de alguma forma idealizaram 
projetos de cunho socio ambiental nos mais 
variados setores produtivos do Estado.

A realizagao do projeto Gerenciamento 
e Seguranga nas Praias evidencia a impor
tancia da obtengao de dados de toda a natu
reza, nao se limitando a dados ambientais, 
mas estendendo-se tambem a dados sociais, 
economicos e culturais. O desenvolvimento 
deste projeto enfatizou tambem a necessida- 
de de serem ampliados os programas de ex- 
tensao universitaria, destacando a importan
cia da participagao da Oceanografia no pr 
cesso de gestao dos municipios costeiros, im
portancia esta que nao se revela puramente 
ambiental, mas tambem social, economica e 
cultural.

Medidas adotadas pelo Corpo de Bombeiros para prevenir 
os acidentes apos a implementa^ao do projeto

Dentre as aqoes adotadas pelo Corpo de Bombeiros da Poh'cia Militar de Santa Catarina, 
resultado das operagoes do projeto Gerenciamento e Seguranga nas Praias, destacam-se: 

(1) maior divulgagao do significado das bandeiras de sinalizagao utilizadas no litoral 
catarinense, atraves de folders, midia eletronica e artigos de jornal;

(2) aumento do tamanho das bandeiras de sinalizagao, que receberam tambem
uma haste para permanecerem esticadas;

(3) os salva-vidas foram orientados para fazerem a prevengao ativa, solicitando 
sempre aos banhistas que se retirassem dos locais perigosos ao banho de mar;

(4) aumento do efetivo de salva-vidas da Policia Militar e contratagao de 
salva-vidas civis atraves de parcerias com as Prefeituras Municipais;

(5) aquisigao de um maior numero de equipamentos de salvamento e prevengao;
(6) elaboragao de monografias de cursos de graduagao e de especializagao 

na area de salvamento aquatico e prevengao;
(7) elaboragao da campanha Agua no umbigo sinal de perigo, por parte 

do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina;
(8) juntamente com o Centro de Ciencias Tecnologicas da Terra e do Mar - CTTMar da 

UNIVALI, o Corpo de Bombeiros cria o Projeto Golfinho, que visa transferir as criangas e 
adolescentes nogoes sobre os perigos das praias, cidadania e educagao ambiental.

como

Fonte: Corpo de Bombeiros de Itajai.

Simultaneamente a obtengao dos quase 
seis mil registros atuais referentes aos aci
dentes de banho, foram realizadas entrevis- 
tas com o publico usuario das praias com o 
intuito de avaliar o conhecimento e o corn- 
portamento dos banhistas no que se refere 
aos perigos naturals da praia, bem 
identificar o perfil dos usuarios das praias 
catarinenses.

Com isso, o banco de dados levantou 
aspectos importantes quanto ao uso e iden- 
tificagao das bandeiras sinalizadoras, por 
exemplo. Sao utilizadas nas praias 
catarinenses tres cores ilustrando as condi- 
goes de mar: verde (mar bom), amarela (mar 
ruim) e vermelha (mar perigoso). De acordo 
com os dados, os acidentes acontecem 
comumente em locais onde se encontram as 
bandeiras amarelas e vermelhas, em dias de 
tempo bom e com ondas variando de 0,5 a 1 
metro de altura.

Arrastamentos sao os acidentes mais co- 
muns. Estes arrastamentos ocorrem na zona 
de arrebentagao, com ventos fracos a mode- 
rados, em condigoes de ondas baixas, em lo
cais com correntes de retorno de forte inten- 
sidade, sob bandeira amarela no posto e si
nalizagao de bandeira vermelha na praia. 
Ocorrem usualmente entre as 12:00 e 14:00

como

Para o bom

o-

Antonio Henrique da Fontoura Klein 
Universidade do Vale do Itajai - UNIVALI 
Centro de Ciencias Tecnologicas da Terra e do Mar - 
CTTMar
klein@cttmar.univali.br
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Clube Alpino 
Paulista (CAP) 
realizou, no 

verao antartico 2000/01, 
o projeto intitulado 
"Praticas e Desenvolvi- 
mento de Tecnicas de 
Deslocamento sobre 
Neve e Gelo", que tinha 
como objetivo conhecer 
e adquirir experiencia 
pratica em deslocamen- 
tos polares nao-motori- 
zados, em regides de di- 
ffcil acesso, para melho- 
rar o assessoramento ao 
PROANTAR, quando 
operando em geleiras.

O projeto teve ainda 
como objetivo secunda- 
rio o estabelecimento de 
rotas de escape que permitam inter- 
ligar a Estagao Antartica Comandan- 
te Ferraz (EACF) com as estates vi- 
zinhas da Baia do Almirantado, 
Machu Pichu (Peruana) e Fienryk 
Arctowski (Polonesa).

Para nao sobrecarregar a EACF 
e retirar vagas de pesquisadores, o 
projeto foi planejado utilizando a es- 
trutura de acampamento, mesmo 
sendo realizado na peninsula Keller. 
Para executa-lo, o NApOc Ary 
Rongel, por meio de seus helicopte- 
ros, transferiu o material necessario 
para um local proximo a Punta Plaza 
onde foi estabelecido o acampamen
to base, observando as condigoes fa- 
voraveis do terreno, particularmen- 
te quanto a protecao dos ventos do- 
minantes.

Legenda 
A Estagao Cientifica 
A Refiigios e Modules Cientfficos 
A Acampamento 
• Waypoints

/\/ Rota para a Agulha Temyck 
f\J Rota para a Estagao Henryk Arctowski 

Rota para a EstagSo Machu Picchu

i

Proje?§o UTM 
Elipsdide WGS 84

b:
§

km

8

Cartografla: J. Arigony Neto

pamentos que permite a realizagao 
de travessias leves e nao- motoriza- 
das, auto-suficientes e seguras por 
periodos de ate oito dias. Ficou tam- 
bem evidenciado o desconforto e o 
esforgo que caracterizam este tipo de 
atividade, o que devera exigir mai- 
or enfase nas instrugoes ministradas 
no Treinamento Pre-Antartico.

A realizagao do projeto ajudou 
os Alpinistas a testarem diversos 
equipamentos, permitindo avaliar o 
desempenho deles em varios tipos 
de terrenos e o dominio de tecnicas 
e conhecimentos que podem propor- 
cionar mais seguranga aqueles que 
desenvolvem atividades de campo 
na Antartica.

Partindo do acampamento base, 
foram realizadas as travessias, sen
do que nas maiores foram montados 
acampamentos no campo de gelo. 
Durante essas travessias, foram tes- 
tados trends individuais, esquis e ra- 
quetes de neve, vestimentas, alimen- 
tagao e equipamentos diversos.

As rotas entre a Estagao Brasi- 
leira e as outras estagoes da Baia do 
Almirantado tiveram seus pontos de 
vertices determinados em coordena- 
das geograficas, obtidas com equi
pamentos de posicionamento porta- 
til pelo sistema GPS. Agora conheci- 
das, essas rotas poderao servir de es
cape no caso de uma emergencia.

Ao final das travessias, os parti- 
cipantes do projeto conseguiram es- 
tabelecer o conjunto ideal de equi-

>
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Luiz Eduardo Consiglio 
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