
Parecer	  Técnico	  	  sobre	  o	  deslocamento	  da	  Plataforma	  

P-‐27	  para	  a	  Enseada	  de	  Paraguaçu	  (BTS).	  

	  

Por	  Ricardo	  Coutinho1	  

	  

O	  presente	  Parecer	  Técnico	   tem	  como	  objetivo	  avaliar	  os	   riscos	  e	   impactos	  

sobre	   os	   ambientes	   da	   Baía	   de	   Todos	   os	   Santos	   e	   das	   águas	   costeiras	   adjacentes	  

decorrentes	  da	  presença	  de	  Coral	   Sol	   na	  P-‐27,	   e	   analisar	   as	   alternativas	  de	  outros	  

lugares	  onde	  levar	  a	  unidade	  que	  apresentem	  menor	  risco	  de	  disseminação.	  	  

	  

Histórico	  da	  plataforma	  	  P-‐27	  (Informações	  fornecidas	  pela	  Empresa)	  	  

	   A	  Plataforma	  P-‐27	  é	  uma	  plataforma	  semi	  submersível	   localizada	  	  a	  98,2	  km	  

da	  costa,	  no	  campo	  de	  Voador	  da	  Bacia	  de	  Campos	  (próximo	  ao	  Cabo	  de	  S.	  Tomé)	  

em	  lâmina	  d'água	  de	  533	  m,	  tendo	  iniciado	  as	  atividades	  de	  produção	  em	  1998.	  	  

	   A	  P-‐27	  veio	  de	  Singapura	  em	  1998	  e	  ficou	  6	  meses	  em	  Arraial	  do	  Cabo	  antes	  

de	   ir	   para	   a	   locação.	   Não	   há	   registro	   sobre	   as	   condições	   de	   incrustações	   que	   a	  

plataforma	  apresentava	  quando	  de	  seu	  transporte	  de	  Singapura	  para	  o	  Brasil.	  	  

Há	  um	  histórico	  recente	  de	  inspeções	  feitas	  pela	  classificadora	  que	  levaram	  a	  

um	   plano	   de	   ação	   para	   desmobilização	   da	   plataforma.	   Em	   janeiro	   de	   2013	   a	  

Petrobrás	   enviou	   ao	   IBAMA	   o	   plano	   de	   desmobilização,	   conforme	   exigência	   do	  

licenciamento	   ambiental,	   e	   que	   previa	   a	   retirada	   da	   unidade	   em	   janeiro	   de	   2014.	  

                                                
1 Esse	  documento	  expressa	  a	  opinião	  do	  autor	  e	  não	  necessariamente	  as	  instituições	  em	  que	  ele	  está	  
vinculado. 
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Contudo,	   naquela	   ocasião	   não	   havia	   registro	   de	   incrustação	   de	   coral	   sol	   nesta	  

unidade.	   Como	   parte	   do	   processo	   de	   desmobilização,	   foram	   realizadas	   algumas	  

inspeções	  e	  foi	  observada	  a	  presença	  do	  Coral	  Sol	  na	  Plataforma.	  Para	  tratar	  desse	  

assunto,	   a	   Petrobrás	   criou	   um	   Grupo	   de	   Trabalho	   específico	   para	   estabelecer	   um	  

plano	  de	  manejo	  para	  apresentar	  ao	   IBAMA.	  Dentre	  as	  alternativas	   foi	  verificada	  a	  

possibilidade	  de	  limpeza	  submersa	  e	  até	  encapsulamento.	  Na	  oportunidade,	  optou-‐

se	  por	  propor	  a	  utilização	  de	  um	  HLV	  (heavy	  lift	  vessel)	  pela	  garantia	  de	  sucesso	  da	  

operação.	  O	  começo	  da	  desmobilização	  (de	  poços	  e	  da	  produção)	  começou	  em	  julho	  

de	  2013,	  e	  ela	   já	  não	  está	  produzindo	  desde	  dezembro,	  quando	  o	  último	  poço	   foi	  

desmobilizado,	  de	  acordo	  com	  o	  plano	  de	  mobilização	  autorizado.	  No	  momento,	  a	  P-‐

27	   apresenta	   uma	   situação	   de	   risco,	   ou	   seja,	   a	   depender	   da	   ocorrência	   de	   um	  

conjunto	  de	  fatos	  pode	  haver	  adernamento	  e	  que	  venha	  a	  pique.	  

	  

	  

	  Impacto	  de	  um	  possível	  afundamento	  	  

A	  possibilidade	  real	  do	  afundamento	  da	  P-‐27,	  como	  resultado	  da	  situação	  de	  

risco	  descrita	  acima	  trará	  impactos	  ambientais	  para	  toda	  região.	  	  Por	  exemplo,	  a	  P-‐

27	   está	   localizada	   a	   aproximadamente	   1	   km	   de	   distância	   de	   corais	   de	   águas	  

profundas	   conforme	  avaliação	  dos	  mapas	  de	  alvos	   refletivos.	  Nesse	   caso,	   até	  uma	  

limpeza	  submersa	  sem	  contenção	  nessa	  área	  poderia	  agir	  como	  vetor	  de	  dispersão	  

do	  Coral	  Sol	  no	  fundo.	  	  É	  bem	  verdade	  que	  o	  Coral	  Sol	  é	  um	  coral	  costeiro	  de	  águas	  

rasas,	  mas	  registros	  já	  foram	  feitos	  da	  presença	  de	  colônias	  crescendo	  em	  cabos	  a	  80	  

metros	  de	  profundidade.	  	  De	  qualquer	  maneira,	  a	  limpeza	  não	  poderia	  ser	  feita	  em	  

função	  do	  risco	  de	  acidentes	  por	  conta	  da	  atual	   situação	  do	  casco.	   	  Contudo,	  num	  
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cenário	   de	   afundamento,	   além	   da	   possível	   dispersão	   do	   Coral	   Sol	   no	   fundo,	   pode	  

ocorrer	  dano	  físico	  às	  espécies	  presentes	  no	  fundo.	  	  	  

	  

Impacto	  sobre	  os	  ambientas	  da	  Baía	  de	  Todos	  os	  Santos	  (BTS)	  

As	  invasões	  biológicas	  têm	  sido	  apontadas	  como	  uma	  das	  principais	  ameaças	  

para	  biodiversidade	  (Perrings,	  2002;	  Dawson	  et	  al.,	  2005;	  Simberloff,	  2005;	  Clavero	  

et	   al.,	   2009;	   Simberloff,	   2011;	   Gilbert	  &	   Levine,	   2013)	   e	  muito	   dessa	   percepção	   é	  

oriunda	   dos	   ambientes	   terrestres	   e	   de	   água	   doce	   onde	   espécies	   invasoras	   tem	  

reconhecidamente	   levado	   à	   extinção	   de	   espécies	   nativas	   (Lockwood,	   2004).	   Esse	  

cenário	   tem	  produzido	  um	  debate	   intenso	  entre	   cientistas	  e	  órgãos	  ambientais	  no	  

que	  se	  refere	  à	  detecção	  e	  possível	  erradicação	  das	  espécies	  invasoras	  no	  ambiente	  

marinho.	  Contudo,	  ainda	  é	  controversa	  a	  afirmação	  de	  perda	  de	  diversidade	  marinha	  

causada	  por	  possíveis	   invasões,	  bem	  como	  não	  existe	  nenhum	  caso	  confirmado	  de	  

extinção	  causada	  por	  espécies	  invasoras	  neste	  ambiente	  (Briggs,	  2007),	  o	  que	  sugere	  

que	   os	   impactos	   das	   espécies	   invasoras	   nos	   ecossistemas	   marinhos,	   de	   maneira	  

geral,	   têm	   sido	   superestimados	   (Sagoff,	   2005;	   Gurevitch	   &	   Padilla,	   2004;	  

Goodenough,	  2010;	  Davis	  et	  al.	  2011;	  Briggs,	  2013;	  Thomas,	  2013).	  

No	   Brasil,	   esse	   debate	   está	   apenas	   começando	   como	   consequência	   do	  

aumento	  do	  registro	  de	  espécies	  exóticas	  na	  costa	  brasileira	  e	  seus	  possíveis	  danos	  

às	  espécies	  nativas.	  O	  aumento	  do	  comércio	  exterior	  por	  navios	  e	  as	  atividades	  das	  

indústrias	  de	  óleo	  e	  gás	  na	  costa	  brasileira	  tem	  sido	  apontado	  como	  a	  principal	  causa	  

da	  chegada	  das	  espécies	  exóticas	  (Farrapeira	  et	  al.,	  2011).	  
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Uma	  vez	  trazida	  por	  embarcações	  que	  atracam	  e/ou	  permanecem	  em	  áreas	  

costeiras,	   espécies	   exóticas	   incrustadas	   nas	   estruturas,	   após	   um	   primeiro	   evento	  

reprodutivo,	   podem	   liberar	   larvas	   competentes	   a	   se	   fixar	   e	   se	   desenvolver	   no	  

ambiente	   natural.	   Se	   os	   fatores	   abióticos	   não	   forem	   limitantes,	   a	   dinâmica	   dos	  

fatores	  bióticos	  (como	  competição	  e	  predação)	  irá	  determinar	  o	  sucesso	  ou	  não	  da	  

espécie	   naquele	   ambiente.	   Por	   outro	   lado,	   em	   condições	   ambientais	   limitantes	   as	  

populações	  terão	  um	  menor	  desenvolvimento.	  	  

Se	   numa	   primeira	   fase	   a	   presença	   da	   espécie	   exótica	   pode	   levar	   a	   um	  

domínio	  momentâneo	   sobre	   as	   nativas,	   o	   domínio	   pode	   representar	   apenas	   uma	  

condição	   favorável	   durante	   um	   período,	   mas	   que	   ao	   cessar	   ocorre	   o	   retorno	   das	  

condições	   originais.	   Provavelmente	   foi	   esse	   o	   caso	   ocorrido	   com	   o	   bivalve	  

Isognomon	   bicolor	   na	   região	   de	   Arraial	   do	   Cabo.	   O	   bivalve	   foi	   registrado	   pela	  

primeira	  vez	  na	  década	  de	  90	  e	   foi	  dominante	  durante	  quase	  uma	  década	  na	  faixa	  

entremarés	   dos	   costões	   da	   região,	   competindo	   com	   outros	   bivalves	   e	   cracas.	   Em	  

2007,	   uma	   grande	   mortalidade	   foi	   observada,	   aparentemente	   causada	   por	   um	  

aumento	   momentâneo	   da	   temperatura	   na	   região	   entremarés	   causado	   pela	  

combinação	  de	  elevada	   temperatura	  do	  ar	  e	  de	  maré	  baixa	  em	  volta	  do	  meio-‐dia.	  

Atualmente	   o	   bivalve	   I.	   bicolor	   é	   considerado	   raro	   na	   região	   (Coutinho	   et	   al.,	   em	  

prep.).	  

Por	   outro	   lado,	   os	   vários	   estudos	   experimentais	   que	   mostram	   o	   efeito	   de	  

espécies	   exóticas	   sobre	   as	   espécies	   nativas	   são	   importantes	   para	   estabelecer	  

hierarquias	   competitivas.	   Porém	   do	   ponto	   de	   vista	   ambiental,	   estes	   são	   pouco	  

representativos	  quando	  observamos	  as	  diferentes	  escalas	  espaciais	  e	  temporais	  que	  

776

Documento No: 69794469-130-0-773-15-766614 - consulta à autenticidade do documento através do site www.jfrj.jus.br/autenticidade



influenciam	   nos	   processos	   dinâmicos	   de	   expansão	   ou	   retração	   da	   distribuição	   das	  

espécies,	  considerando	  tanto	  as	  condições	  abióticas	  quanto	  bióticas.	  Talvez	  seja	  por	  

isso	  que,	  apesar	  da	  ameaça	  potencial	  e	  constante	  da	  presença	  de	  espécies	  invasoras,	  

exemplos	  de	  extinção	  ou	  mesmo	  restrição	  de	  uma	  espécie	  nativa	  dentro	  de	  sua	  área	  

de	  ocorrência	  ainda	  não	  tenham	  sido	  documentados	  no	  ambiente	  marinho.	  

Não	   há	   dúvidas	   de	   que	   a	   atitude	   alarmista	   em	   relação	   a	   esse	   assunto	   seja	  

resultado	  da	  considerável	  publicidade	  e	  expansão	  da	   ideia	  de	  que	  os	   invasores	  são	  

"uma	  ameaça	  à	  biodiversidade	  marinha",	   fato	  atribuído	  a	  eventos	  bem	  conhecidos	  

em	  outros	  ambientes.	  

A	   partir	   do	   ano	   de	   2000,	   as	   duas	   espécies	   de	   Coral	   Sol	   registradas	   para	   a	  

costa	  Brasileira,	  Tubastraea	  coccinea	  e	  Tubastraea	  tagusensis,	  durante	  alguns	  anos	  

restritas	  à	  Arraial	  do	  Cabo	  e	  Ilha	  Grande,	  se	  dispersaram	  por	  grandes	  áreas	  costeiras	  

(Mantellato	  et	  al.,	  2011).	  As	  espécies	  foram	  bastante	  pesquisadas,	  principalmente	  na	  

Baía	   da	   Ilha	   Grande	   (de	   Paula	   &	   Creed,	   2004),	   onde,	   por	   exemplo,	   estudos	  

registraram	  sua	  distribuição	  na	  região	  (de	  Paula	  &	  Creed,	  2005),	  o	  efeito	  de	  necrose	  

em	   corais	   nativos	   (Creed,	   2006),	   a	   preferência	   de	   substratos	   (Creed	   &	   De	   Paula,	  

2007),	  metabólitos	  secundários	  (Lages	  et	  al.,	  2010),	  e	  mais	  recentemente	  estudos	  de	  

modelagem	  da	  dispersão	  ao	   longo	  da	   costa	  brasileira	   foram	   realizados	   (Riul	  et	  al.,	  

2013).	  

Todos	  esses	  estudos	  mostraram	  que	  para	  a	  região	  da	  Baía	  da	  Ilha	  Grande,	  o	  

coral-‐sol	   apresenta	   uma	   ameaça	   potencial	   para	   as	   espécies	   nativas	   e	   para	   a	  

funcionalidade	   dos	   ecossistemas.	   Iniciativas	   de	   erradicar	   o	   coral-‐sol	   com	   retiradas	  

manuais	   dos	   costões	   rochosos	   nessa	   região	   foram	   iniciadas	   em	   2004,	   através	   de	  
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mergulho	   livre	   com	   auxílio	   de	   marreta	   e	   talhadeira.	   Essa	   iniciativa	   teve	  

indiscutivelmente	  um	  grande	  valor	  por	  ser	  pioneira	  em	  nível	  nacional	  no	  manejo	  de	  

espécies	  exóticas	  e	  por	  colocar	  em	  evidência,	  questões	  relevantes	  para	  a	  discussão	  

científica	  e	  para	  o	  aprimoramento	  de	  novas	  iniciativas	  no	  manejo	  da	  bioinvasão.	  

Entretanto,	  o	  método	  de	  retirada	  manual	  de	  espécies	  invasoras	  do	  ambiente	  

natural	   na	  maioria	   das	   vezes	   é	   reportado	  na	   literatura	   como	  altamente	  oneroso	  e	  

pouco	  durável,	  já	  que	  por	  diversas	  tentativas	  a	  espécie	  exótica	  voltou	  a	  crescer	  e/ou	  

invadir	   outras	   áreas,	   como	   foi	   descrito	   para	   espécies	   de	   macroalgas,	   ascídias	   e	  

bivalves	  (Locke	  &	  Hanson,	  2009).	  Outro	  ponto	  importante	  a	  ser	  considerado	  é	  que	  a	  

retirada	   manual	   de	   uma	   espécie	   pode	   provocar	   estresse	   suficiente	   para	   que	   as	  

colônias	  liberem	  estruturas	  reprodutivas.	  No	  caso	  do	  coral-‐sol,	  é	  conhecido	  que	  suas	  

características	   reprodutivas	   -‐	   de	   alta	   fecundidade	   e	   rápido	   assentamento	   -‐	   são	  

atributos	  que	  contribuem	  para	  o	  seu	  potencial	  de	  colonização	  e	  dispersão	  (Glynn	  et	  

al.,	  2008).	  É	  bem	  provável	  que	  esses	  aspectos	  possam	  explicar	  por	  que	   justamente	  

na	  Baía	  da	  Ilha	  Grande,	  onde	  é	  feita	  a	  erradicação	  desta	  espécie	  na	  costa	  brasileira,	  a	  

cobertura	   do	   coral-‐sol	   nos	   costões	   continue	   se	  mantendo	   alta	   apesar	   de	   todos	   os	  

esforços.	  

Por	  fim,	  uma	  questão	  importante	  a	  se	  destacar	  é	  a	  divulgação	  da	  técnica	  de	  

erradicação	   por	   retirada	   manual,	   que	   não	   teve	   a	   eficácia	   adequadamente	  

comprovada,	  como	  a	  única	  solução	  para	  o	  manejo	  do	  coral-‐sol.	  A	  preocupação	  é	  que	  

a	   técnica	   venha	   a	   ser	   “exportada”	   para	   outros	   pontos	   da	   costa	   brasileira,	   sem	  

conclusões	   definitivas	   dos	   efeitos	   ambientais	   e	   em	   locais	   onde	   as	   condições	  

ambientais	  sejam	  distintas.	  Outras	  alternativas	  devem	  ser	  testadas	  como	  formas	  de	  
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manejo,	   avaliadas	   experimentalmente,	   possivelmente	   incluindo	   abordagens	   tais	  

como	   controle	   biológico	   por	   produtos	   naturais,	   engenharia	   genética	   e	   virologia	  

(Coutinho,	  et	  al.	  2014).	  

A	  presença	  do	  Coral	  Sol	  na	  Baía	  de	  Todos	  os	  Santos	  (BTS)	  tem	  sido	  registrada	  

desde	   2008,	   em	   pelo	   menos	   quatro	   locais,	   Posto	   4	   de	   Cascos,	   Cavo	   Arte	   mídis,	  

Marina	  de	  Itaparica	  e	  Barra	  de	  Paraguaçu	  (Promar,	  2012)	  e	  ao	  contrário	  do	  que	  vem	  

sendo	   afirmado	   para	   a	   Baía	   da	   Ilha	   Grande,	   nenhum	   dano	   ambiental	   tem	   sido	  

observado	  até	  o	  momento.	  Dessa	   forma,	  o	  possível	   impacto	  ambiental	  decorrente	  

do	  transporte	  da	  P-‐27	  para	  essa	  região	  não	  traria	   impactos	  significativos	  adicionais	  

no	   que	   tange	   a	   introdução	   do	   Coral	   Sol	   pois	   ele	   já	   se	   encontra	   na	   região	   e	   seria	  

certamente	  menor	  do	  que	  qualquer	  outro	  local	  onde	  o	  Coral	  Sol	  não	  esteja	  presente.	  	  

	   Na	   última	   década	   existe	   indicação	   que	   uma	   parte	   representativa	   dos	  

invertebrados	  bentônicos	  exóticos	  registrados	  na	  costa	  Brasileira	  (cerca	  de	  90%,	  de	  

acordo	  com	  Farrapeira	  et	  al.	  (2011))	  são	  provavelmente	  oriundos	  do	  transporte	  por	  

navios,	   plataformas	   e	   outras	   estruturas	   flutuantes,	   sendo	   estes	   considerados	   os	  

principais	   vetores	   antropogênicos	   de	   transporte	   das	   espécies	   exóticas	   (Ferreira	   et.	  

al.	  2006,	  Bastos	  &	  Coutinho,	  2008;	  Neves	  et.	  al.,	  2008;	  Farrapeira	  et	  al.,	  2011).	  

	   No	   caso	   das	   plataformas	   de	   petróleo	   e	   outras	   embarcações	   ligadas	   à	  

exploração	  offshore,	   o	   cenário	   relacionado	   com	  o	   transporte	   das	   espécies	   é	   ainda	  

mais	   complexo.	  Desde	  o	   final	   dos	   anos	  80,	   essas	   estruturas	   vêm	   sendo	  apontadas	  

como	  um	  importante	  vetor	  de	  transferência	  das	  espécies	  na	  costa	  Brasileira	  (Ferreira	  

et	  al.,	  2006).	  	  

	   Isso	  pode	  ser	  explicado	  pelo	  fato	  de	  que,	  ao	  contrário	  dos	  navios	  de	  carga,	  as	  
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plataformas	   geralmente	   permanecem	   fundeadas	   durante	   longos	   períodos,	   tanto	  

próximo	   à	   costa	   quanto	   offshore,	   sendo	   mais	   vulneráveis	   à	   colonização	   de	  

organismos	   incrustantes.	   Todas	   essas	   estruturas	   podem	   atuar	   como	   vetores	   de	  

introdução	  de	  espécies	  exóticas,	  uma	  vez	  que	  quaisquer	  espécies	  (exóticas	  ou	  não)	  

poderão	  em	  tese,	  ser	  juntamente	  transportadas	  incrustadas	  nas	  estruturas	  durante	  

rotina	  operacional.	  Entretanto,	  o	  número	  de	  plataformas	  presentes	  representa	  uma	  

pequena	  proporção	  das	  embarcações	  em	  operação	  no	  Brasil,	   já	  que	  só	  em	  relação	  

ao	   transporte	   de	   carga,	   cerca	   de	   500	   navios	  mercantes	   navegam	   diariamente	   em	  

nossa	   costa	   (Abreu,	   2010)	   É	   reconhecido	   que	   apesar	   da	   presença	   das	   tintas	   anti-‐

incrustantes	   reduzindo	   a	   fixação	  das	   espécies	   no	   casco,	   existe	   inúmeras	   partes	   do	  

navio	  em	  contato	  com	  a	  água	  que	  não	  são	  protegidas	  pelas	  tintas	  anti-‐incrustantes,	  

tornando	  esses	  locais	  ideias	  para	  o	  estabelecimento,	  crescimento	  e	  dispersão	  dessas	  

espécies	  ao	  longo	  da	  costa	  Brasileira.	  	  

	   A	   possibilidade	   da	   remoção	   da	   P-‐27,	   para	   o	   Canteiro	   de	   S.	   Roque	   (CSR)	  

localizado	   na	   enseada	   do	   Rio	   Paraguaçu	   apresenta	   algumas	   vantagens	   logísticas	   e	  

ambientais,	  a	  saber:	  	  	  	  	  

	   Segundo	  fomos	  informados	  pela	  empresa,	  o	  transporte	  da	  P-‐27	  será	  feito	  por	  

rebocador	   e	   a	   mesma	   estará	   com	   calado	   de	   reboque,	   ou	   seja,	   ela	   emergirá	   um	  

pouco	  o	  que	  aliviará	  tensões	  sobre	  casco.	  Quando	  acostada	  ela	  deverá	  diminui	  mais	  

ainda	  o	  calado	  e	  a	  incrustação	  de	  Coral	  Sol	  presente	  na	  parte	  superior	  do	  casco	  dos	  

flutuadores	   ficará	   sujeita	   a	   morte	   por	   dessecação,	   conforme	   testes	   recentes	  

realizados	  pela	  Divisão	  de	  Biotecnologia	  do	   Instituto	  de	  Estudos	  do	  Mar	  Almirante	  

Paulo	  Moreira	  onde	  foi	  mostrado	  que	  o	  Coral	  Sol	  morre	  após	  3-‐5	  dias	  de	  exposição	  

ao	  ar	   (Coutinho,	  em	  preparação).	   	  O	   transporte	   será	   feito	  em	  aproximadamente	  3	  
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dias	   até	   a	   chegada	   na	   entrada	   da	   BTS,	   não	   sendo	   previstas	   paradas.	   A	   rota	   de	  

navegação	   prevista	   pelos	   técnicos	   da	   empresa	   será	   feita	   evitando,	   o	   máximo	  

possível,	   a	   plataforma	   continental	   para	   evitar	   áreas	   de	   provável	   ocorrência	   de	  

bancos	  de	  rodolitos	  ou	  formações	  de	  corais	  costeiros.	  	  

	   O	   fato	   da	   empresa	   já	   operar	   um	   estaleiro	   na	   região	   	   permitirá	   um	   maior	  

controle	  e	  garantia	  da	  permanência	  da	  unidade	  acostada.	  Outra	  vantagem	  no	  caso	  

do	  Canteiro	  de	  S	  Roque,	  seria	  a	  possibilidade	  da	  implantação	  de	  projetos	  de	  controle	  

ou	  mitigação,	  conforme	  discutido	  com	  a	  PROMAR	  no	  II	  Fórum	  de	  Desenvolvimento	  

Sustentável	  da	  Baía	  de	  Todos	  os	  Santos	   (BTS)	   realizado	  em	  Dezembro	  de	  2013	  em	  

Itaparica.	  

	   Na	   oportunidade,	   discutiu-‐se	   a	   possibilidade	   da	   Enseada	   do	  Rio	   Paraguaçu,	  

onde	   está	   localizada	   o	   Canteiro	   de	   Obra	   São	   Roque	   (CSR),	   servir	   como	   área	   de	  

estudo	  do	  Coral	  Sol	  relacionados	  ao	  seu	  controle	  e	  ou	  erradicação.	  	  

Incluir	  parte	  do	  trabalho	  	  sobre	  eficácia.	  

A	   presença	   de	   populações	   do	   Coral	   Sol	   numa	   região	   salinidade	  mais	   baixa	  

sugere	   que	   nessa	   região	   o	   Coral	   Sol	   não	   deverá	   se	   desenvolver	   como	  poderia	   em	  

outros	  ambientes	  onde	  as	  condições	  ambientais	  são	  mais	  apropriadas	  como	  a	  região	  

da	  Ilha	  Grande	  (RJ).	  	  Em	  Arraial	  do	  Cabo	  (RJ),	  por	  exemplo,	  apesar	  do	  Coral	  Sol	  estar	  

presente	  a	  mais	  de	  20	  anos,	  suas	  populações	  não	  tiveram	  grande	  desenvolvimento	  

provavelmente	  pelas	  baixa	  temperatura	  devido	  a	  presença	  de	  uma	  Ressurgência	  na	  

região	  (Mizrahi,	  2008).	  	  Ainda,	  é	  conhecido	  que	  durante	  anos,	  navios	  da	  Marinha	  que	  

apresentavam	   grandes	   quantidades	   de	   incrustações	   em	   seus	   cascos	   entravam	   em	  

estuários	  de	  rios	  para	  reduzir	  as	  incrustações	  e	  assim	  poderem	  operar	  de	  forma	  mais	  

eficiente.	  	  	  
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	   Além	  disso,	  a	  presença	  da	  P-‐27	  no	  CRS	  	  poderia	  ser	  positivo	  do	  ponto	  de	  vista	  

científico	   pois	   permitiria	   testar	   diferentes	  métodos	   de	   limpeza	   com	   contenção	   de	  

resíduos,	   que	   seriam	   úteis	   no	   desenvolvimento	   de	   tecnologia	   adequada	   para	   a	  

redução	  de	  incrustações	  em	  outras	  plataformas	  da	  costa	  Brasileira.	  	  
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Alternativas	  de	  outros	  locais	  	  

	   A	  possiblidade	  da	  P-‐27	  ser	  deslocada	  para	  outras	  regiões	  da	  costa,	  apresenta	  

algumas	  limitações	  logísticas	  e	  ambientais.	  	  Pelo	  que	  a	  empresa	  informou	  não	  existe	  

risco	  para	  o	  transporte	  breve	  da	  plataforma.	  	  Além	  da	  Baía	  de	  Todos	  os	  Santos	  (BTS)	  

outros	   locais	   que	   a	   P-‐27	   poderia	   potencialmente	   ser	   deslocada	   seria	   a	   região	   do	  

Porto	   de	   Vitória	   (ES)	   ou	   a	   Baía	   da	   Guanabara	   (RJ).	   	   No	   caso	   do	   Porto	   de	   Vitória,	  	  

haveria	  a	  limitação	  da	  entrada	  da	  Plataforma	  no	  canal	  do	  Porto	  pela	  pequena	  largura	  

do	   canal.	   Por	   outro	   lado,	   entende-‐se	   que	   a	   transferência	   da	   P-‐27	   para	   a	   Baía	   de	  

Guanabara	   deveria	   ser	   precedida	   de	   estudos	   que	   assegurem	   o	   baixo	   risco	   de	  

introdução	   do	   coral	   sol	   neste	   local,	   posto	   que,	   até	   o	   presente	   momento,	   não	   há	  

registro	  da	  presença	  de	  coral	  sol	  em	  ambientes	  naturais	  naquela	  Baía.	  	  

	   Em	   resumo,	   os	   impactos	   ambientais	   decorrente	   de	   um	   provável	  

afundamento	   da	   P-‐27,	   é	   muito	   maior	   do	   que	   o	   possível	   impacto	   ambiental	   do	  

deslocamento	   da	   plataforma	   para	   a	   região	   costeira	   com	   a	   presença	   do	   Coral	   Sol.	  

Dentre	  as	  alternativas,	  dos	  locais	  onde	  levar	  a	  unidade,	  a	  Enseada	  do	  Rio	  Paraguaçu,	  

onde	   está	   localizado	   o	   Canteiro	   de	   Obra	   São	   Roque	   (CSR),	   na	   Baía	   de	   Todos	   os	  

Santos	  (BTS),	  é	  certamente	  a	  que	  apresenta	  o	  menor	  risco	  de	  disseminação	  do	  Coral	  

Sol,	  pela	  presença	  desse	  Coral	  na	  enseada	  e	  pela	  salinidade	  mais	  baixa	  da	  região	  que	  

limita	   o	   maior	   desenvolvimento	   do	   Coral	   Sol.	   Além	   disso,	   a	   possibilidade	   da	  

implementação	   de	   projetos	   científicos	   em	   parceria	   com	   a	   UFBA	   e	   a	   Promar,	   para	  

testar	  novas	   tecnologias	  de	   controle	  e	   erradicação	  do	  Coral	   Sol,	   	   trarão	  benefícios	  

ambientais	   não	   apenas	   para	   a	   Enseada	   do	   Rio	   Paraguaçu	   e	   a	   BTS,	   como	   também	  

para	  outros	  pontos	  da	  costa	  Brasileira,	  onde	  as	  iniciativas	  da	  erradicação	  do	  Coral	  Sol	  

têm	  se	  mostrado	  ineficientes.	  	  
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Recomendações	  Finais	  para	  a	  Petrobrás	  

Antes	  da	  desmobilização	  da	  P-‐27	  

	  1-‐	  Estabelecer	  rota	  de	  navegação	  da	  P-‐27	  para	  a	  Baía	  de	  Todos	  os	  Santos	  de	  forma	  a	  

minimizar	  a	  passagem	  por	  áreas	  que	  contenham	  grande	  Biodiversidade.	  	  

Depois	  da	  desmobilização	  da	  P-‐27	  e	  chegada	  ao	  Canteiro	  de	  São	  Roque	  	  

2-‐Mapear	  as	  condições	  atuais	  da	  presença	  do	  Coral	  Sol	  na	  Enseada	  do	  Rio	  Paraguaçu	  

e	  na	  P-‐27,	  utilizando	  dados	  pretéritos	  existentes	  e	  vistorias	  feitas	  no	  local.	  

3-‐	  Estabelecer	  parcerias	  com	  a	  UFBA	  e	  a	  PROMAR	  para	  desenvolver	  um	  programa	  de	  

pesquisa	   com	  objetivo	   de	   avaliar	   a	   possibilidade	   de	   adotar	  medidas	   de	   controle	   e	  

erradicação	  do	  coral	  sol	  presente	  na	  Enseada	  do	  Rio	  Paraguaçu	  ,	  e	  avaliar	  a	  aplicação	  

de	  tecnologias	  existentes	  seguras	  e	  eficazes	  visando	  a	  remoção	  do	  coral	  sol	  na	  P-‐27	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Lisboa,	  28	  de	  Fevereiro	  de	  2014	  
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