
GRUPO DE TRABALHO PARA 0 MONITO RAM ENTO DO NIVEL DO MAR . 

Apos a 6a reuniao do Grupo de Trabalho 

para 0 Program a Brasileiro de MonitOramento 

do Nfvei do Mar, realizada em 27 de marc;o do 

corrente ano, sob 0 patrodnio da Sociedade 

Brasiieira de Cartografia. pareceu-me oportuno a 

divulga~o de algo mais do que urn s imples 

resume informativo dos principais assumos 

discutidos. Percebi a grande distiincia entre as 

ativ idades do grupo de traba lho, dem ro do fo rum 

da SBC, e 0 restante da comunidade cientifica, 0 

que em parte entendo pela especificidade do 

tema e a falta de informac;ao sobre 0 assunto, 

Ultimamenre e fato bastante comum a 

apresentac;aa, pela mfdia escrita e falada, de 

materias tratando da elevac;ao global do nivei 

media do mar. provocada pelo desequilfbrio do 

cicio sazonal de expansiio / retra<;:ao das calotas 

polares, Tal desequilfbrio faz parte de um 

fenomeno climatico natural e e responsave l pela 

ocorrencia de uma altemancia de perfodos 

giaciais e intergiaciais ao longo da historia 

geologica da Terra. A causa desse fen6meno 

reside em uma sequencia peri6dica de alterac;6es 

no comportamento da tem peratura media global, 

que ora mantem uma tendencia a aumentar. ora a 

diminuir, e cuja origem ainda nao fai totalmeme 

compreendida, 

Em virtude oa atmosfera terrestre se 

caracterizar par uma mistura de gases que 

permitem a passagem da radia<;::lo solar e 
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,lbsorvem boa parte da radia<;:iio mfravermelha 

termica emitida pur s ua superficie aquec id<l, a 

tempera tura media da superficie da Terra, que 

deve ri a ser de ISO C abai xo de zero , se s itua em 

torno de 15° C acima de zero, Esse fen omeno e 
conhecido como "Efeito Estufa" e foi bcisico para 

o aparecimemo e preservac;iio da vida na Terra, 

Algumas reponagens no entanw, acabam par 

nos induzir il ide ia d e 4ue esse fen6meno ~ 

resultado direto da pol ui <;:ao atmosferica , Na 

real idade, 0 acumulo de CO2 

(ori undo principalmente da 

na atmosfera, 

queima de 

combust fv eis f6sseis ) esta provocando um lento e 

gradual incremento do "Efeito Estufa", que 

corresponde a urn aumento da temperatura media 

da superffcie , Seu efeito principal traduz-se por 

uma gradual retrac;iio relativa das grandes 

geleiras polares e urn correspondente aumento da 

quantidade de agua liberada para 0 ocea no. que 

tern seu nivel elevado, Urn exemplo dessa visao 

c4uivllcada ['oi recentemente exibido no Jamal 

Nacional. a traves de uma materia sabre uma ilha 

do Pacifico que es[a sendo invadida pelo mar. 

Foram exibidas lm agens da popula<;:ao tentando 

canter 0 <1 vanc;o do mar com sacos de areia, 

tro nclls de Ctl Ljuc I flJS e pedras, enquanrn Ll 

locutor cxplicava \.j ut:: \l fen0meno era resultadll 

do " Efeito Estufa" O utros vefculos da mfdia 

tem. freqLienremenre, ;Ipresentado materias sobre 

a invasiio do mar em v,irios pantos do mundo e 



do litora! brasileiro, inclusive com eomentarios e 

explica~6es de profissionais da area. Obviamente, 

a mfdia cum pre 0 seu papel de divulgar 

informac;6es, prestar esdarecimentos e alertar a 

popula~iio sobre esse tipo de problema. Todavia, 

em muitas oportunidades, as reportagens ficam 

restritas aos impactos diretos do fenom eno sobre 

as popula~6es litoraneas, 0 que e bern 

compreensivel em termos de mercado, ja que 

essas imagens impressionam mais e vendem 

muito melhor. Dificilmente e mostrado como sao 

conduzidos as estudos sabre a tao comentada 

e1evac;ao dos oceanos au se divulga a 

impormncia da necessidade de obtenc;ao de 

observa~6es sistematicas e continuas do nfvel do 

mar atraves de esta<;6es maregnificas, como uma 

condi<;ao fundamental aos estudos desse e de 

DutroS fen6menos. Somente atraves da analise 

desses dados e que se pode obter uma previsao 

da taxa de elevac;ao de seu nivel, permitindo a 

tomada de decisao > por parte das autoridades 

competentes, no sentido de salvaguardar as 

popula<;6es do Iitoral e ate mesmo os proprios 

ambientes litoraneos. 

Nos paises desenvolvidos, a preocupa~iio 

com 0 monitoramento do comportamento do 

nfvel do mar e antiga. Foi a partir de observa~6es 

maregraficas com series de dados que se 

reportavam ate 0 seculo passado, coletadas nos 

Estados Unidos e em aJguns paises da Europa, 

como a Gra-Bretanha e os Paises Baixos, que 

foram construidas as primeiras curvas de 
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com purtamt:nto do nive] medio do mar 

Jefiniuas suas tendencias , oemonsrrando uma 

propensao a sua eleva<$ao. 

Dentro dessa visao foram criadas 

institui~6es intemacionais e nacionais, com 0 

objetivo basieo de gerenciar e padronizar a 

obtengao e arquivamento de dados de mare, de 

forma a permiti r e incentivar 0 desenvolvimento 

de pesquisas sobre 0 nlvel do mar e Q UIroS 

fenornenos arnbientais correlatos. Uma das mais 

antigas lrIstitui<;oes, e 0 " Permanent Service of 

Mean Sea Level"' (PSMSL) , com seae na 

Inglaterra , que e, oficialmente, 0 centro mundial 

de dados de nivel media do mar. Mais 

recenternente, em 1985, foi impiementado pela 

UNESCO , atraves da Comissao Oceanografica 

Intergovemamental (COL), urn programa 

mundia l de levantamento de dados de uivel 

media, denominado ·'Global Sea Level Observing 

System" (GLOSS.), constituido por uma rede 

rnundial de esta<;6es maregraiicas padronizadas e 

tendo 0 PSMSL como banco de dados. 

Em realidade, 0 dado de nivel medio do 

mar constitui-se em urn somatorio de diversos 

fen6menos, alguns relacionados entre si e outros 

completamente isolados ; que ocorrem dentro de 

periodos de tempo que variam de poucas horas 

ate milhares de anos. Nele materializam-se 

contribuig6es de processos meteorol6gicos, 

c1imaticos, oceanognificos e mesmo geologicos; 

abrangendo tanto escaJas de areas tao pequenas 

como uma baia, quanto escalas de dimens6es 



globais, Em vi rtudc disSll, lim dus poot()S tncais 

dos estudos dets series temporclls de observa~0es 

o desenvolvimento de maregnificas, 

ferramentas metodo l6gicas que permltam 

explici tar os v,ir ios feno menos oc/(iS contidos. 

o obj et ivo deste an igo c div ulgar para ,I 

comunidade oceanogr<ifica naclOnal, nau as serias 

conseqLi~ nci as do "Efeito Estu fa" so bre ,IS 

regioes litonineas, po is essas ja tem seu espar;o 

garantido pela midia., mas s im a importlinci a, as 

d ificuldades e os esfon;:os necess,irios ~'I 

lmplantat;<lo Je uma redc de t:s ta~CJes 

maregraficas ao lo ngo de toda a cos ta bras il ei ra. 

conectadas a rede geodesica do IBGE, 

perrnitindo assim 0 desenvo lvimento de es tudos 

sobre as oscilar;oes do nivel media no Brasil e, 

a/em disso. charnar a a tenr;ao para a perspect iva 

da abertura de urn enorme campo de tmbalho e 

pesquisa a partir das dados obtidas dessa rede . 

Em termos de aplicar;iio, os resultados 

das estudos sobre 0 nivel media do mar podem 

apresentar importantes contribui~6es para urn 

maior conhecimento de fen6menas ambientais e 

o desenvolvimenta de solU(;:6es para diversos 

problemas praticos. tais como: ccilculo de um 

datum altimetrico padrao, ljue redefinir,j ,) 

elips6ide base da rede geodesica nacional e a 

avalia<;:ao das diferenr;as efetivas entre 0 geoide e 

a elips6ide na area do Brasil. Outro aspecto a ser 

abordado, dentro de urn futuro talvez nao muito 

distante, devido a intensa util izay'io de satelites 

no levantamento de dados ambientais e em 
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geoJtsia. se: ra <l flCccss !uade: de: u lili Z~It;;I() de: 

Jados Jt.: m;ll'e de: al ia precls~-lu p;l[a a ca librcH,,'lu 

dos altimetms Jus s:ueIites; na area ua 

oceanograt"ia, possib iI itani urn grande 

desenvnlv lmento dus estudos da mare , com a 

exec u~?iu de compara(/)es abso lu tas ent re 

e:s ta<;:()es e permitindo urn exato conhecimento da 

pro paga <;:iio uo fe n() meno ao lungo do li toral; 

partindo dn filtrage m da mare as tw nL1 mica de 

longas series te m pora ls de nbservat;(ies, Serlll 

possive! 0 desenvo lvimento de trabal hos sub re a 

ma re rne teoru i<")glca, avallando ,e uS efettos em 

v,irios po ntos da cos ta . Pa ra os ge6 logns, co mo 

,lS ()bserva~oes de mare );10 re lativas, 

represe nta ndo ta ntO as oscila<;6es eustclticas 

lj uanro i sost~it icas, eSses dados podem ser 

importante fonte de informa<;oes sobfe 

mov imentos verticais da crostn terrestre ; nn 

geoll)gia sedimentar. a determina<;ao e 0 

moni roramento do nive! medio do mar em v,lrios 

pon to:; da costa, conectados a rede geodesica 

nac ional, podera pennitir uma co rrela<;ao ' 

absoluta entre niveis medias preteritos. obtidos 

,llraveS de metodns geo l6gicos em varios pontos 

do litoral , atualmente pos icionados de forma 

re l:1ti va e :lprese ntando discordii nc ias lju (] ndo 

co mparadns entre Sl. Enfim, as aplica<;6es dos 

J ados rnaregr;i ficos \.)riundos de uma rede 

brasileira de moniroramenio do nive! do mar. 

ab rangem incon ulveis temas dentm de urn largo 

t:spect[() de ci~ ncias ambientais e exaras, 0 que 

pm si sli Justi t"ica a iniciativa da SBC e do grupo 



de trabalho. no senti do de mobilizar a 

comunidade cientlfica e inst i tu i~6es publieas e 

privadas para a sua importcincia. 

Uma vez earaeterizada a import;'incia da 

obtencsao do dado de mare, ao longo dos 8 mil 

kIn do litoral brasileiro, nos tieparamos com 0 

problema crucial dos reCursos necess,lrios a 
implementa~ao e manuten<;ao de uma rede de tal 

porte. MesIIlo nos paises desenvolvidos 0 custo 

desse projeto seria considerado alto, imaginem 

para 0 Brasil com reduzida disponibilidade de 

verbas. 

Urn dos principais objetivos do grupo de 

trabalho para 0 monitoramemo do nivel do mar e 

a otimiza~ao do trabalho das instituicsoes 

envolvidas na implantaC«"io da rede de estacsoes, 

atraves de sua integra<;ao, evitando-se 0 

desperdfcio dos pareos recursos disponiveis, 

como por exemplo, 0 caso de superposicrao de 

esfon;os de duas institui~6es, quando essas 

mantem, em uma mesma cirea, duas estacsoes 

maregraficas diferentes. 

Nos tempos em que a privatiza<;ao e 

apresen tada como a salva<;ao da economia 

nacional, a participa<;ao da iniciativa privada sera 

bem-vinda, ate por que, varias dessas 

organiza<;6es tern interesses diretos e indiretos 

nos resultados dos estudos sobre 0 nivel medio 

do mar. Como urn exemplo de porte, poderiamos 

citar os varios terminais privados brasileiros, 

alguns implantados em areas crfticas, tendo seu 

acesso e opera<;6es portuarias restringidos por 
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processus am iJ ient<l ls costeiros de a lta energia, 

aumen tando os riscos de sua utili za<?io e com 

isso onerando os armadores pelo aumento do 

. prem io de suas segurado ras e co nsequentemente 

00 frete da carga. Urn maior conhecimento 

desses fenl)menOS, resultaria em urn refi namento 

dos processos de previsao, permitindo il 

admi nistraglo do terminal urn aum ento de seu 

horizonte de planejamento e a redu~a o dos 

custos llperacionais diretos e indiretos . 

Finalizando. vejo a perspectiva de 

desenvo lvim ento e ate mesmo de sllbrev ivencia 

do Grupo de Trabalho para 0 Monitoramento do 

Nive l Medio do Mar, atrelada il sua capacidade 

de mobil izac;ao de governos, comunidade 

c ientifica, e instituicroes publicas e privadas. 

atraves da divulga<;<"io da imporilincia e 

abrangencia desse trabalho, e tam bern das 

dificuldades a serem superadas para sua efetiva 

implanta<!all. Dentro dessa visao, esse processo 

poderci ser iniciado ~1traveS da apresenta~ao e 

disseminacrao de resultados concretos, obtidos 

do processamento de dados antigos e recentes, 

das esta~ties pertencentes ao projeto piloto nu 

litoral do Rio de Janeiro. ,', 


